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I. INTRODUgAO 

Nao se decepcionem os que ao compulsarem o presente trabalho, e 
os outros que por ventura Ihe venham a seguir a esteira, nada encon- 
trem capaz de lembrar as grandes monografias que a intervalos vemos 
enriquecer a literatura ornitologica, abrindo as vezes perspectivas im- 
previstas ao estudo cientifico das Aves, ou tracando novos rumos ao pro- 
gress© dos conhecimentos relacionados com o seu dominio. 

Verdade e que, inicialmente, prendeu-se ele a ideia, longo tempo 
acarinhada, de um tratado descritivo das Aves do Brasil, do qual o Ca- 
talog© por nos publicado anos atras seria o arcabougo e alicerce. Mas, 
a vista da manifesta impossibilidade, criada pelas circunstancias, de 
levar avante a tentadora empresa, imaginamos imprimir aos nossos tra- 
balhos orientacao nova, apresentando em forma singela, e sem grandes 
compromissos com as praxes rigidamente seguidas pelos especialistas, o 
compendio da historia natural de alguns grupos, cingindo-nos a sua re- 
presentagao no solo patrio e escolhendo-os entre os que a experiencia 
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demonstra interessarem mais particularmente, por este ou aquele mo- 
tivo, os amantes de nossa natureza e os poucos entre nos afeigoados ao 
seu estudo. 

Neste sentido e este esbogo da fauna brasileira de Columbidas a pri- 
meira tentativa; tentativa ainda assim algo frusta, porque entre os fa- 
tores a conspirar contra o seu melhor acabamento esteve sempre a hos- 
tilidade constante de estranhas preocupa?6es, e a escassez de tempo para 
uma aplicagao continuada. 

Pelas razoes expostas e que se decidiu conferir titulo proprio a cada 
especie, antes de entrar no estudo particular das respectivas subespecies, 
tambem denominadas ragas geograficas. Pols, ao passo que a indivi- 
dualidade das primeiras e facilmente reconhecida atraves de uma de- 
nominagao popular, as ultimas escapam de ordinario a percepgao do ob- 
servador comum, so se patenteando a luz das colegoes dos museus, e sob 
a analise minuciosa dos ornitologistas experimentados. 

Convem igualmente assinalar que na parte referente a sinonimia 
foram excluidas todas as citagoes estranhas ao Brasil. Em compensa- 
gao, como as mudangas experimentadas no correr dos anos pela avifau- 
na de cada lugar nao raro falseiam a distribuigao geografica atribuida 
a cada especie ou raga, houve grande cuidado em dar a lista completa 
das localidades brasileiras mencionadas na bibliografia! Por motive se- 
melhante, antepuzemos um asterisco a cada localidade ou estagao de co- 
leta de onde existem exemplares na colegao estudada. 

Todo o material utilizado no presente trabalho pertence as colegoes 
do atual Departamento de Zoologia da Secretaria de Agricultura do Es- 
tado de Sao Paulo, das quais fazem parte as outrora pertencentes ao 
Museu Paulista. 

As figuras, sem exce^ao originals, devem-se a pena habil do sr. 
J. F. Toledo e fazem parte de uma extensa colegao de desenhos ornito- 
logicos adquiridos ha alguns anos pela supra-mencionada repartigao. 

II. GENERALIDADES 

Um con junto de feigoes proprias, que vao desde a grande simili- 
tude de forma e fisionomia a tragos comuns de temperamento e habitos, 
permite ate aos mais inexpertos reconhecer de pronto os Columbiformes 
como um grupo natural, correspondendo aos seus representantes de 
maior porte o nome vulgar de pombas, e cabendo aos menores o comum 
apelido de rolas. 

Uma primeira caracteristica, entre as mais salientes, temo-la na 
conformagao especial do bico, que so na parte terminal, de ordinario algo 
entumescida, se apresenta rijo e corneo como na generalidade das aves, 
enquanto que na base e de consistencia branda, antes membranosa, e as 
vezes acrescido de carunculas ou tuberculos. As narinas, em forma de 
fenda estreita (tipo esquizorrino), sao parcialmente encobertas por uma 
valva; as patas, curtas, apresentam revestimento de penas ate o calca- 
nhar ou a porgao mais alta do tarso, que de ordinario e perfeitamente 
liso, e revestido de placas ou escudos, retangulares no lado anterior (acro- 
tarsio), e hexagonais nas faces restantes; os dedos, de ordinario bas- 
tante longos, e situados todos no mesmo piano (o polegar ao mesmo 
nivel dos tres dedos anteriores), como convem as aves boas marchado- 
ras, sao livres ate a base; a plumagem, muito densa e compacta, esta 
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presa a uma pele muito fina e delicada, da qual com grande facilidade 
se destaca, sem deixar penugem. As penas de contorno, desprovidas de 
hipoptilo, possuem, em compensa^ao, grande copia de barbas penugino- 
sas na parte basal do raque, que e comparativamente muito espessa e 
caracteristicamente achatada. As asas, de 10 remiges primarias (abs- 
tra^ao feita da externa rudimentar), sao com muito raras excepgoes 
(p. ex. Scardafella, entre os generos brasileiros), do tipo diastataxico 
(5.a remige secundaria ausente). A cauda, de regra curta, e nos ge- 
neros brasileiros quase sempre de 12 rectrizes (14 em Zenaidura), ora 
iguais, (cauda truncada), ora de comprimento decrescente das centrais 
para as laterais (cauda arredondada), as vezes por grande diferenga 
(cauda escalariforme ou graduada). 

Bern dotados quanto a faculdade de voo, passam os pombos da fau- 
na indigena a maior parte do tempo sobre as arvores, de onde tiram nao 
raro todo o seu sustento, estritamente vegetariano, e constituido de 
bagas e sementes, que engolem inteiras, como colhidas; as especies me- 
nores, inclusive as juritis, frequentam lugares descobertos, descend© 
amiude ao solo a busca do alimento, constituido de sementinhas e frag- 
mentos vegetais de qualquer especie. Suaves de indole e timidos por 
natureza, carecem de qualquer meio activo de defesa; sua protegao 
diante dos perigos confiam-na principalmente a agilidade das asas e a 
prudencia de seu instinto, recursos tanto mais eficazes quanto de modo 
geral a generalidade das especies possui habitos sociaveis e vive aos 
bandos mais ou menos numerosos. Ao beber, usando um privilegio re- 
cusado as outras aves, mantem a cabe^a baixa, sorvendo a agua em suc- 
gao continua, ao em vez de erguerem o bico a cada deglutigao. 

Essas particularidades morfologicas e bionomicas sao muito impor- 
tantes, senao suficientes, para a caracterizagao superficial das aves do 
grupo em estudo; mas quase nada dizem sobre as suas relagoes de afi- 
nidade e parentesco com os demais representantes da serie ornitologica. 
Para atender a essa condigao basica da classificagao e evidentemente ne- 
cessario consultar a organizagao interna, destacando os pontos de con- 
tacto ou de divergencia que ela apresenta em confronto com o das ou- 
tras ordens, levando em conta, antes de tudo, o valor que o estudo destas 
ultimas, comparadas entre si, permite atribuir a cada um. A estrutu- 
ra do paladar osseo, uma das que o genio de Huxley demonstrou mais 
aptas a servir de base as primeiras grandes divisoes da Classe, situa os 
pombos entre as aves esquizognatas, ou sejam aquelas cujo ceu da boca 
e anteriormente fendido de cada lado da linha mediana, no normal 
ocupada pelo vomer, que alem de ser caracteristicamente adelgagado e 
pontiagudo na extremidade anterior, se mantem assim mais ou menos 
distante dos maxilo-palatinos, ao em vez de com estes se articular em 
intima uniao. Sem embargo, nos Columbiformes essa estrutura fun- 
damental e algo modificada pela atrofia completa do osso em questao, 
que so excepcionalmente existe (Didunculus). 

Pondo de parte os Gruiformes (grous, jacamins, saracuras) e ou- 
tras ordens de aves esquizognatas {Procelariiformes, Colymbiformes 
etc.) mais ou menos nitidamente definidas por este ou aquele con junto 
de disposigoes particulares, a estrutura do paladar osseo aproxima os 
Columbiformes (pombos e proximos afins) dos Charadriiformes (maga- 
ricos, narcejas e gaivotas) e dos Galliformes, ordem esta com que du- 
rante muito tempo, desde Cuvier, estiveram confundidos. Entretanto, 
mesmo com estas duas ordens, que no consenso hoje sao as que tern com 
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os Columbiformes mais estreitas relagoes filogeneticas, bastante remoto 
e o parentesco, divergindo os autores no tocante a qual das duas se deve 
dar preeminencia sob este ponto de vista. As apofises basipterigoides, 
outro element© da morfologia do cranio muito significative no que res- 
peita a Classifica^ao, existem tipicamente em todos os Columbiformes, 
constituindo novo trago de uniao com os Charadriiformes, que as possuem 
sempre bem desenvolvidas e rigorosamente homologas1. Outra caracte- 
rjtetica anatomica comum as tres ordens correlatas e a presenga de dois 
entalhes ou incisuras no metasterno, uma lateral, grande, e outra medial, 
menor, e as vezes reduzida a simples janela. 0 contrario porem se da 
com o angulo da mandibula, que sendo rombo e obtuso nos Columbifor- 
mes, e caracteristicamente prolongado em ponta recurva tanto nos Cha- 
radriiformes, como nos Galliformes. A este trago de dissemelhanga, dos 
menos importantes alias, deve acrescentar-se a ausencia constante de hi- 
pocleidio, por isso que as claviculas se unem em forma de U (furcula) 
simples, podendo as vezes manter-se a distancia do esterno, ou, em certos 
generos aberrantes {Duculus etc.), nem mesmo se unirem uma a outra. 

0 aparelho digestivo possui muitas disposicoes comuns com o dos 
Galliformes, o que esta em relagao com o analogo regime alimentar; o 
papo, grande e dividido em duas bolsas laterais, fornece durante a criagao 
dos filhotes abundante secregao leitosa (caracter privative da ordem), 
que* regurgitada pelos pais, serve aqueles de sustento; a moela, muito 
variavel de acordo com o regime alimentar predominante, e grande e 
musculosa nas especies granivoras; os cegos, ao reves do que acontece 
com os Galliformes, quando nao faltam de todo, sao muito reduzidos, ou 
rudimentares. 

Os sexos sao em geral semelhantes nos pombos; quando existe di- 
mdrfismo, ele de ordinario se limita a uma diferenga maior ou menor 
no colorido da plumagem. Os ninhos sao construidos habitualmente 
sobre arvores, em dcos de troncos, ou mais raramente no chao; os ovos, 
cujo numero e de um ou dois nas especies de maior porte, sao invaria- 
velmente brancos e imaculados; os filhotes, em cuja criagao ambos os 
sexos revezam seus cuidados, sao rigorosamente nidicolas, vindo ao 
mundo nus e de olhos fechados, e assim permanecendo durante muitos 
dias. 

III. PARTE ESPECIAL 

Das familias em que os Columbiformes se deixam naturalmente di- 
vidir, so nos interessara no presente trabalho a dos Columbidae, como 
sendo a unica representada no hemisferio ocidental; reune ela os re- 
presentantes mais tipicos da ordem, a qual conta mais de 200 especies 
espalhadas por todas as regioes do globo (destacando-se a regiao indo- 
australiana pelo numero e variedades de formas), com excepgao apenas 
das regioes polares, quase todas de vida essencialmente arborea e exce- 
lentes voadoras. 

A chave que damos a seguir permite o reconhecimento facil de todos 
os generos representados na avifauna brasileira. 

(1) Nas aves galinaceas, as chamadas apofises alem de ocuparem posigao um pouco di- 
ferente, seriam de origem diversa, e portanto nao compar&veis morfoldgicamente as 
dos magaricos e pombos. 
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CHAVE PARA A DETERMINACAO DOS GfiNEROS DE 
COLUMBIDAE BRASILEIROS 

A. Cauda com 12 rectrizes, muito variavel no tocante ao compri- 
mento relativo das ultimas 

B. Remige primaria externa (a primeira, de fora para 
dentro) normalmente conformada, semelhante as demais 

C. Tamanho grande ou mediano (comprimento de asa 
mais de 100 mms.) asas pontiagudas (as prima- 
rias excedem muito as secundarias) 

D. Tarso curto, de comprimento nunca sensi- 
velmente superior ao do dedo medio, sem a 
unha; asa mais longa e mais aguda (as 
primarias mais longas excedendo as mais 
longas secundarias, de mais de um tergo do 
comprimento da asa)    Columb-i 

DD. Tarso de comprimento maior que o do dedo 
medio, sem a unha; asa mais curta e mais 
arredondada (as primarias mais longas ex- 
cedem as secundarias de menos de um tergo 
do comprimento da asa)   Oreopeleia 

CC. Tamanho pequeno (comprimento de asa menos de 
100 mms.); asas arredondadas (as primarias, 
pouco excedentes as secundarias e quase ocultas 
sob as coberteiras superiores) 

E. Cauda longa, de comprimento nunca inferior 
ao da asa; quarta remige primaria (a con- 
tar de fora) sem entalhe nem dente na bar- 
ba interna 

F. Plumagem pintada de manchas trans- 
versais semilunares, o que Ihe da as- 
pecto escamoso caracteristico; asas sem 
espelho  Scardafella 

FF. Plumagem uniforme, sem manchas; 
asas com pequenos espelhos de brilho 
metalico   Uropelia 

EE. Cauda de comprimento decididamente infe- 
rior ao da asa; barba interna da quarta 
primaria com o bordo bruscamente entalha- 
do em forma de dente 

G. Rectrizes laterals inteiramente brancas Columbino 

GG. Rectrizes laterais sem branco, ou ape- 
nas marginadas de branco na parte 
terminal  Columbigallina 

BB. Remige externa (da ave adulta) brusca e fortemente 
afilada na porgao terminal 

H. Porte relativamente grande (ordinariamente mais 
de 25 cms. de compr, total); asas (lado superior) 
imaculadas, de colorido semelhante ao do dorso; 
plumagem de igual colorido nos dous sexos .... Leptotila 

HH. Porte pequeno ou meao (nao mais de 24 cms. de 
compr. total, e as vezes muito menos); asas (la- 
do externo) enfeitadas de nodoas ou manchas; 
sexos mais ou menos diferentes no tocante ao 
colorido da plumagem 
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I. Tamanho medio (asa de mais de 100 mms. 
de compr.); cauda truncada, ou senao fra- 
camente graduada; asas pontiagudas, com 
as primarias externas excedendo de muito 
as mais longas secundarias; plumagem cin- 
zento-ardosiada jios machos e pardo-olivacea, 
misturada de canela, nas femeas    Claravis 

II. Tamanho muito pequeno (asa com menos de 
80 mms. de compr.); cauda fortemente gra- 
duada (as rectrizes laterais muito mais cur- 
tas do que as centrais); plumagem pardo- 
ferruginosa nos dois sexos, mais carregada 
nos machos do que nas femeas    OxypeJia 

AA. Cauda com 14 rectrizes, escalariforme ou, pelo menos, forte- 
mente arredondada; de cada lado do pesco§o, abaixo do ouvi- 
do, uma nodoa azul-negra caracteristica   Zenaidura 

Genero COLUMBA Linne 

Columba Linne, 1758, Syst. Nat., 10a. edit., I, p. 162. Tipo, Columba oenas 
Linne, designado por Vigors (Trans. Linn. Soc. Lond., XIV, 1825, p. 481). 

LepidoenOsS Reichenbach, 1852, Av. Syst. Nat., p. XXV. Tipo, Columba speciosa 
Gmelin, por monotipia. 

Chloroenas Reichenbach, 1852, Av. Syst. Nat., p. XXV. Tipo, Columba monilis 
Vigors (= Columba fasciata Say), por monotipia. 

Picazurus Des Murs, 1854, Chenu, Encycl. d'Hist. Natur., Oiseaux, VI, p. 39. 
Tipo, Columba picazuro Temm., por tautonimia. 

Oenoenas Salvadori, 1893, Catal. Bds. Brit. Mus., XXI, p. 248 (no texto). Tipo 
Columba nigrirostris Sclater, por designaeao de Ridgway (Bull. Un. St. Mus., 
L., pte. 7, 1916, p. 323. 

Notioenas Ridgway, 1916, Proc. Biol. Soc, Wash., XXVIII. p. 106. Tipo, Coitmha 
maculosa Temm., por designa?ao original. 

Reune este genero as pombas propriamente ditas, ou sejam, no que 
toca a avifauna brasileira, os representantes maiores da familia. Entre 
as suas companheiras, distinguem-se ainda as pombas deste grupo pelo 
grande comprimento dos dedos, e relativa brevidade do tarso (de com- 
primento quando muito igual ao do dedo medio, sem a unha). As asas, 
longas e pontiagudas, assinalam-se pelo grande comprimento e configu- 
ragao normal (a externa nao afilada na ponta) das remiges primarias, 
as mais longas das quais excedem as secundarias de mais de um tergo 
do comprimento da asa; a cauda, de 12 rectrizes iguais (cauda trun- 
cada) em comprimento, ou apenas diminuindo gradualmente das cen- 
trais para as laterais (cauda arredondada), e constantemente mais 
curta do que a asa. 

Diferengas de segunda ordem induziram alguns ornitologistas a 
repartir as especies entre varios grupos de precaria difinigao, aos quais 
se tern dado por vezes o valor de generos autonomos, como o indica a 
sinonimia dada acima. Para so mencionar o que interessa a avifauna 
brasileira, pelo comprimento maior da cauda (mais de % do da asa), 
de todos o mais merecedor talvez de tal titulo e Oenoenas, com 
as especies Columba subvinacea e Columba plumbea na fauna indigena; 
por outro lado, a maior brevidade da cauda (de comprimento equiva- 
lente a metade do da asa) valeu a Columba maculosa tornar-se o tipo 
do genero Notioenas Ridgw.; o desenho escamoso da plumagem fez se- 
parar Columba speciosa no genero Lepidoenas, enquanto que a restrigao 
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Fig. 1 — Columba picazuro venturiana Temminck. ^ de Itaqui 
(Rio Grande do Sul). 
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do referido desenho a parte trazeira do pescogo, de par com algumas 
peculiaridades morfologicas, serviu de base para o genero Picazurus Des 
Murs, tendo Columba picazuro Temm. por tipo; finalmente, Chloroe- 
nas inclui, ao lado de outras especies americanas, a chamada pomba do 
ar, Columba cayennensis. 

CHAVE PARA AS ESPfiCIES BRASILEIRAS DE COLUMBA 

A. Cauda relativamente longa, com mais de tres quartos do com- 
primento da asa 

B. Tamanho maior (160 a 190 mms. de comprimento de 
asa)1 e bico proporcionalmente mais longo (14 a 18 
mms.) e mais delgado (altura maxima nunca maior que 
um tergo do comprimento); colorido predominante cin- 
zento ou pardo-acinzentado, com banho vinaceo mais ou 
menos acentuado; barba interna das remiges e cober- 
teiras inferiores da asa cor de cinza, sem qualquer mes- 
cla de ferrugem (Guianas, Bacia amazonica, Brasil 
oriental)   

BB. Tamanho menor (145 a 160 mms. de asa), com bico mais 
curto (11 a 13 mms.) e proporcionalmente mais grosso 
(altura pouco menos do que a metade do comprimento); 
banho purpureo muito mais acentuado em toda a plu- 
magem; barba interna das remiges e coberteiras infe- 
riores das asas frequentemente tingidas de tons ruivos 
ou ferrugineos (Venezuela, Guianas e Brasil septentrio- 
nal)   

AA. Cauda mais curta, com muito menos de dois tergos do compri- 
mento da asa 

C. Penas do pescogo, manto e alto do peito (tambem, me- 
nos distintamente, o resto das partes inferiores) enfei- 
tadas de orla semilunar violaceo-esverdeada, dando a 
plumagem aspecto escamoso caracteristico; coberteiras 
infracaudais brancas, ou quase, com a fimbria escurecida 
(zonas quentes da America cisandina, desde o sul do 
Mexico ate o Paraguay e, no Brasil, o Estado de Santa 
Catarina)   

CC. Partes inferiores cinzentas, mais ou menos tingidas de 
vinaceo ou pardo, nenhuma diferenga apreciavel de 
colorido existindo entre a fimbria e a porgao central das 
penas; coberteiras infracaudais cinzentas 

D. Parte posterior do pescogo e regiao interescapu- 
lar guarnecidas de penas marginadas de preto, 
dando ali a plumagem aspecto mais ou menos es- 
camoso (leste da Bolivia, norte da Republica Ar- 
gentina, Brasil Central e este-septentrional) .... 

DD. Plumagem da parte posterior do pescogo e da re- 
giao interescapular sem nenhum desenho especial 
que a destaque 

E. Penas do dor so e coberteiras superiores das 
asas manchadas de branco na ponta; occiput 
e nuca de cor semelhante a do resto do pileo 
(sudeste do Peru, Bolivia septentrional e 
central, Paraguay, Uruguay, norte da Ar- 
gentina, inclusive o territorio brasileiro 
fronteirigo) .    C. maculosa 

As medidas referem-se ordinariamente aos machos adultos, abstragao feita dos 
casos acidentais ou aberrantes. 
Nesta especie admitem-se varias ragas geograficas, dificeis de por em chave por 
causa da tenuidade das diferengas em que assenta sua delicada caracterizagao. 

C. plumbea 

C. subvinacea* 

C. speciosa 

C. picazuro 

1) — 

2) — 
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EE. Dorso e asas sem nenhuma pinta ou man- 
cha; occiput e nuca com forte lustro verde- 
metalico, em flagrante contraste com o dor- 
so e a metade anterior do pileo (sul do 
Mexico, America Central e zonas quentes da 
America Meridional cisandina)   C. cayennensis 

Columba plumbea Vieillot 

Esta pomba foi descrita tecnicamente pela primeira vez por VIEILLOT 
(1818), com base num exemplar levado para o Museu de Paris em 1816 
por Delalande Filho, que, como se sabe, fez todas as suas colecgoes 
zoologicas nos arredores da cidade do Rio de Janeiro. Poucos anos 
mais tarde foi ela novamente descrita pelo Principe Maximiliano DE 
WlED, que a obtivera nas matas do sertao de Ilheus e do Rio de Contas, 
registrando-lhe o nome usual de "pomba amargosa". Esta denomina^ao, 
que deriva do gosto peculiar da carne, e hoje em dia ainda a mais comum; 
ela corresponde precisamente ao nome tupico pica^uroba (de picaqu, 
pomba e rob, amargo)1, assinalado primeiramente por Marcgrave, e ainda 
em nossos dias frequentemente empregado para designar a especie. £ 
crenga, abonada por alguns autores, como Bertoni2, que o referido 
sabor tern origem em certas frutas, de que a ave costuma alimentar-se; 
seja como for, afirma Goeldi3 que a carne do peito e muito saborosa, ao 
contrario da das coxas e outras partes. 

Com o correr dos tempos, o nome picaguroba, com as suas inu- 
meras variantes (v.g. picugaroba, cagaroba, cacuirova, 
saroba, sarova) perdeu tambem o nome sua acepgao precisa, apli- 
cando-se amiude a outras pombas do mesmo grupo, sem consideragao 
pelo sabor da carne respectiva. 

A ciencia ornitologica reconhece hoje em Columba plumbea quatro 
subespecies brasileiras, que passaremos a descrever, na mesma ordem 
seguida na chave abaixo : 

RESUMO DIAGNdSTICO DAS SUBESPECIES BRASILEIRAS DE 
COLUMBA PLUMBEA 

A. Tamanho maior; partes inferiores cor de cinza, levemente 
banhadas de vinaceo 

B, Bico mais comprido; colorido geral muito mais carre- 
gado e partes inferiores distintamente lavadas de vi- 
nho (Brasil este-meridional)   C. p. plumbea 

BB. Bico um pouco menor; plumagem cinzento-clara, com 
as partes inferiores quase sem tons vinaceos (Brasil 
central)   C. p. baeri 

A A. Tamanho. um pouco menor e partes inferiores muito mais 
tingidas de vinaceo 

C. Infracaudais e lado inferior da cauda pardo-es- 
curas (margem sul do alto Amazonas)   C. p. pallescens 

CC. Ditas pardo-claras (Guianas e margens ambas 
do baixo amazonas)   C, p. wallacei 

1) Cf. Rodolfo Gakcia, Bol. Mus. Nac., V. N.0 3, p. 38 (1929). 
2) A. W. Bertoni, Vocab. Zool. Guarani, em Anais do 3.° Congresso Latino-Americano, 

vol. VI, p. 588 (1910). 
3) Aves do Brasil, p. 374. 
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MEDIDAS (em milimetros) 

5 $ 
Columba plumbea plumbea asa cauda 

Uha do Cardoso (Sao Paulo)   192 165 
Serra da Bocaina (Sao Paulo)   179 154 
idem idem   
idem idem   
Alto da Serra (Sao Paulo)    180 140 
Campos do Itatiaia (Rio de Janeiro)   182 148 
Rio Jucurucu (Bahia)   

Columba plumbea pallescens 
Joao Pessoa, Rio Jurua (Rio Amazonas, sul)   173 135 
Santa Cruz, Rio Eiru (Rio Amazonas, sul)   171 132 

Columba plumbea wallacei 
Rio Atabani (Rio Amazonas, norte)   173 130 

Columba plumbea baeri 
Inhumas (Goiaz)   

Columba plumbea plumbea Vieillot 
Columba plumbea Vieillot, 1818, Nouv, Diet, d'Hist. Nat., nouv. edit. XXVI, p. 

358: "Bresil" (tipo dos arredores do Rio de Janeiro, coleccionado em 1816, 
por Delalande). — Berlepsch & Ihering, 1885, Zeits. Ges. Orn., II, p. 176 
(= p. 80 da separata): Taquara, Arroio Grande. — Salvadori, 1893, Catal. 
Birds Brit. Museum, XXI, p. 323, em parte: "Brazil". — Ihering, 1889, 
Annuario do Estado do Rio Gr. do Sul, XVI, p. 146: Mundo Novo, Sao Lou- 
ren?o; idem, 1889, Rev. do Museu Paulista, III, p. 398: Iguape (ex R. 
Krone); idem, 1900, loc. cit., IV, p. 163: Cantagalo (ex Euler), Nova Fri- 
burgo (ex Burmeister). — Miranda Ribeiro, 1906, Arch. Mus. Nac. do Rio 
de Janeiro, XIII, p. 180: Serra do Itatiaia; idem 1923, loc. cit., XXIV, p. 
253: Itatiaia. — Iher. & Ihering, 1907, Catal Fauna Brasil., Aves, p. 20: 
Ipiranga, Alto da Serra, Sao Sebastiao, Vargem Alegre, Campos do Itatiaia. 
— Luderwaldt, 1909, Zool. Jahrb. (System.) XXVII, p. 338: Serra do 
Itatiaia. — Chrostowski, 1912, Compt. Rend Soc. Scient. Varsovie, V, pp. 460 e 
492: Vera Guarani (Rio Igua^u) . 

Chloroenas plumbea Pelzeln, 1870, Orn. Bras., p. 274, em parte: Itarare, Mato- 
Dentro, Rio Borrachudo. — Berlepsch, 1874, Journ. f. Orn. XXII, p. 240: 
Blumenau. 

Columba locutrix Wied, 1821, Reise nach Brasilien, II, p. 118: Rio Ilheus; idem, 
idem, p. 213: Giboia (perto de Conquista) ; idem, 1833, Beitr. Naturges. 
Bras., IV (2), p. 455: Ilheus e Giboia. 

Columba infuscata Lichtenstein, 1823, Verz. Doubl. Berl. Mus., p. 66: Bahia. 
Chloroenas infuscata Burmeister, 1856, Syst. Uebers. Thiere Bras., Ill, p. 292: 

Nova Friburgo. — Goeldi, 1894, As Aves do Brasil, p. 374: Serra dos Orgaos. 
Columba plumbea plumbea Sztolcman, 1926, Ann. Zool. Mus. Polon. Hist. Nat., 

V, p. 116: Rio Claro, Serra da Esperanga, Candido de Abreu (proximo do 
Rio Ivai). — Holt, 1928, Bull. Amer. Mus Nat. Hist., LVII, p. 281: Serra 
do Itatiaia. — Finto, 1935, Rev. Mus. Paul., XIX, p. 62: Rio Jucurucu; idem, 
1938, loc. cit., XXII, p. 158: Rio Jucurucu, Vargem Alegre, Itatiaia, Sao 
Sebastiao, Alto da Serra, Vanuire, Ilha do Cardosp, Sao Carlos (?). — 
Hellmayr & Conover, 1942, Field Mus. Nat. Hist., Zool Ser., XIII, Pte. I, 
N.0 1, p. 469; Fazenda Caioa (Rio Paranapanema), Roga Nova, Vitoria, etc. 

Oenoenas plumbea plumbea Ridgway, 1916, Bull. Un. St. Nat. Mus., L, pte. VII, 
p. 324: Paraguay e sul do Brasil. 

Oenoenas plumbea locutrix Ridgway, 1916, publ. cit. p. 325, em parte: Bahia e 
Pernambuco (?). 

Columba plumbea locutrix Peters, 1937, Check-List Bds. World, III, p. 73: leste 
do Brasil (Bahia e Pernambuco). 

DESCRigAo. Um $ adulto de Terezopolis, colecionado em junho 
de 1942 pelo Sr. Pedro de M. Britto (Servigo da Febre Amarela) 
pode ser considerado topotipico da especie nomeada por Vieillot : me- 
dio dorso e asas cinzento-pardas, com leve brilho verde-bronzeado; alto 

5 5 
asa cauda 

178 152 
173 137 

170 133 

180 145 
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da cabega cinzento-avinhado, sem nenhum brilho visivel e muito mais 
claro na metade anterior do que do meio para a nuca; regiao interes- 
capular fortemente tingida de violeta ou vinho e distintamente marcada 
de manchas transversals mais claras, cambiando para o ferrugem; co- 
berteiras superiores da cauda e rectrizes pardo-escuras, quase sem brilho; 
partes inferiores cor de cinza, muito mais claras do que as superiores e 
lavadas de vinho, principalmente no peito e no pescogo; mento e gar- 
ganta ainda mais claros, tocados de fulvo; coberteiras infracaudais da 
mesma cor do abdome; lado inferior das rectrizes pardo-cinzentas, de 
colorido uniforme da base a ponta; bico preto, pes vermelhos escuros. 
Medidas : asa 195 mms., cauda 156 mms., bico 15 mms. 

Os caracteres descritos no exemplar de Terezopolis, e considerados 
tipicos da especie, variam entre limites relativamente largos, dentro de 
uma mesma populagao e independentemente de sexo ou idade; assim e 
que se observam diferengas maiores ou menores no colorido das partes 
superiores e de cauda (ora mais parda, ora mais anegrada), no lustro 
metalico das costas e das asas, no banho vinaceo que nao raro interessu 
o proprio abdome (como num $ de Vanuire, perto de Glicerio, oeste de 
Sao Paulo). Varia tambem muito o matiz e a abundancia das manchas 
da regiao interescapular; mas parecem constantes nos adultos de 
ambos os sexos, achando-se presentes em todos os exemplares do Brasil 
este-meridional constantes da colegao ao nosso dispor. Sztolcman aduz 
a este proposito interessantes observagoes e comentarios, tendentes a de- 
monstrar que as manchas em questao aumentam em numero e tamanho 
com o desenvolvimento da ave. Feitas estas ressalvas, na descrigao aci- 
ma enquadram-se satisfatoriamente todas as populagoes distribuidas, 
desde os limites com o Paraguay (Rio Parana), pelos estados meridio- 
nais e este-meridionais do Brasil, inclusive a faixa oriental florestada de 
leste e sudeste de Minas Gerais, representada na cole^ao em estudo por 
um exemplar insexuado de Vargem Alegre (perto de Mariana). 

Uma 9 do Rio Jucurucu, no sul da Bahia (Prado), por nos cole- 
cionada em 1933, suporta perfeitamente o confronto com as de Sao Paulo 
e Rio de Janeiro; assim, nao nos parece possivel separar Columba lo- 
cutrix Wied, cujos tipos foram obtidos na faixa costeira da Bahia, um 
pouco mais ao norte (perto de Belmonte e Ilheus). 

DiSTRiBUigAo : Nordeste do Paraguay (Alto Parana, Puerto Ber- 
toni), sul e sudeste do Brasil : Rio Grande do Sul (Taquara, Arroio 
Grande, Sao Lourengo) ; Santa Catarina (Blumenau) ; Parana (Rio 
Borrachudo, Vera Guarani, Rio Claro, Serra da Esperanga, Candido de 
Abreu) ; Sao Paulo (Iguape, *Alto da Serra, *Sao Sebastiao, Itarare, 
*Vanuire, *Ilha do Cardoso, *Rio Juquia, *Barra do Rio Dourado, *Serra 
da Bocaina, *Porto Marcondes) ; Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Can- 
tagalo, Nova Friburgo, *Terez6polis, *Serra do Itatiaia) ; Espirito 
Santo (Vitoria) ; leste de Minas Gerais (*Vargem Alegre) ; sul da 
Bahia (Ilheus, Conquista, *Rio Jucurucu). 

Columba. plumbea baeri Hellmayr 

Columba plumbea baeri Hellmayr, 1908, Novit. Zool., XV, p. 91: cidade de 
Goiaz (A. Baer. col.). — Pinto, 1935, Rev. Mus. Paul., XX, p. 37: Rio das 
Almas (prox. de Jaragua), Inhumas (no Rio Meia Ponte). — Hellwayr & 
Conover, 1942, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., XIII, Pte. I, N.0 1, p. 471: 
Rio Sao Miguel (prox. de Cavalcanti). 

Columba plumbea (nao de Vieillot) Reinhardt, 1870, Vidensk Medd. Naturhist. 
Foren., p. 58: Sant'Ana dos Alegres, Paracatu, Lagoa Santa). 
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Chloroenas plumbea Pelzeln, 1870, Zur. Ornith. Brasiliens: cidade de Goiaz 
(Natterer). 

Esta raca substitui no Brasil Central C. p. plumhea e esta segura- 
mente representada por um exemplar do Departamento de Zoologia ro- 
tulado como 9 e procedente de Inhumas (antiga Goiabeira), localidade 
do sul de Goiaz, a leste e nao longe da cidade do mesmo nome, sua pa- 
tria tipica. Nosso exemplar, como alhures ficou dito, concorda fielmen- 
te com a descricao original, e destaca-se a primeira vista de qualquer 
dos do Brasil meridional e oriental. Toda a plumagem e muito mais 
clara, especialmente a das partes inferiores, cinzento-claras, com tons 
vinaceos apenas perceptiveis; o alto da cabega, de cor plumbea ape- 
nas mais carregada que a das partes inferiores, clareia na metade an- 
terior e e quase isento de vinaceo; o mento, pouco mais claro do que 
a cabega, e igualmente pobre de tons vinaceos, nao apresenta manchas 
distintas; 0 dorso e as asas sao pardos, quase sem brilho. 

A area de dispersao desta raga, segundo Hellmayr, que teve em 
maos exemplares de Araguari, estende-se para leste ate o chamado 
Triangulo Mineiro, mas nao ha elementos para se afirmar com segu- 
ranga em que pontos ela cede o lugar a raga tipica da especie; parece- 
nos duvidoso que ela alcance a regiao do Rio das Velhas, visto como 0 
nosso exemplar de Vargem Alegre, mencionado acima, e caracteristica- 
mente de C. p. plumbea. Com estas restricoes, e baseando-nos principal- 
mente em alheio testemunho, e que daremos para C. plumbea baeri a 
seguinte 

DiSTRiBUigAo. Matas interiores do Brasil centro-oriental: oeste 
de Minas Gerais (Paracatu, Sant'Ana dos Alegres, Lagoa Santa, Rio 
Jordao), Goiaz (cid. de Goiaz, *Rio das Almas, inhumas, Rio S. Miguel). 

Columba plumbea pallcscens Snethlage 
Columba plumbea pallescens Snethlage, 1908, Journ. f. Ornithol., LVI, p. 22: 

Bom Lugar (Rio Purus); idem, 1914, Bol, Mus. Goeldi, VIII, p. 62: Bom 
Lugar. Todd, 1937, Proc. Biol. Soc. Wash,, L. p. 187: Hiutanaha, Arima. 
— Hellmayr & Conover, 1942, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., XIII, Pte. 
I. N.0 1, p. 471: Santo Antonio, Igarape do Gordao. — Gyldenstolpe, 1945, 
Kungs. Sv. Akad. Handl., XXII, N.0 3, p. 45: Joao Pessoa. 

Esta raca e-nos conhecida atraves de varios individuos de ambos 
os sexos, procedentes do alto Jurua (Joao Pessoa) e seu pequeno afluente 
oriental, Rio Eiru (Santa Cruz) ; a julgar por estes exemplares, ela 
se caracteriza, antes de tudo, pela cor carregada do dorso e das asas, par- 
do-escuros, com forte mistura de oliva, e ainda pela tonalidade franca- 
mente vinacea de todas as partes inferiores. O tamanho das aves ama- 
zonicas e tambem sensivelmente inferior ao das do sul do Brasil, com que 
alias nao se deixam confundir. As manchas do manto parecem faltar em 
cinquenta por cento dos exemplares adultos. 

A area de distribuigao de C. plumbea pallescens e ainda mal conhe- 
cida, admitindo-se que nas porgoes mais altas da Amazonia passa a ser 
substituida por C. plumbea bogotensis (Berl. & Leverkuhn), raga cujos 
caracteres sao extraordinariamente semelhantes, mas de que so temos co- 
nhecimento atraves dos autores. 

Distribuicao : Sudeste do Equador (Rio Tigre, Rio Carapino, Raya 
Yaco), nordeste do Peru (Puerto Indiana, rio Ucayali), extremo oeste 
do Brasil, ao sul do Rio Solimoes: Rio Jurua (*Joao Pessoa, Igarape do 
Gordao, *Santa Cruz, Santo Antonio), Rio Purus (Bom Lugar, Hiuta- 
naha, Arima). , 
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Columba plumbea wallacei Chubb 
Columba plumbea wallacei Chubb, 1917, Bull. Brit. Orn. Cl. XXXVIII, p. 32: 

Rio Capim (leste do Para); idem, 1919, Ibis, p. 31: Rio Capim. — Todd, 
1937, Proc. Biol. Soc. Wash., L, p. 186: Vila Braga, Cbidos, Manacapuru.— 
Griscom & Green way, 141, Bull. Mus. Compar. Zool., LXXXVIII, p. 135: 
6bidos, Vila Braga. — Hellmayr & Conover, 1942, Field Mus. Nat. Hist, 
Zool. Ser., XIII, Pte. I, N.0 1, p. 473: Boim, Vila Acara, Tome-agu. 

Columba plumbea pallescens (nao de Snethlage, 1908) Hellmayr, 1912, Abhandl. 
mathem.-physik. Kl. Bayr, Akad. Wissens., XXVI, N.0 2, p. 79; Santo 
Antonio do Prata, Ipitinga. — Snethlage, 1914, Bol. Mus. Goeldi, VIII, p. 
62: Santa Helena. — Stone, 1928, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., LXXX, p 
150: Castanhal. — Naumburg, 1930, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., LX, p. 66: 
Tapirapua (Rio Sipotuba). — Pinto, 1938, Rev. Mus. Paul., XXII, p. 158: 
Rio Atabani. 

Columba vindcea (nao de Temminck), SClater & Salvin, 1867, Proc. Zool. Soc. 
Lond., p. 590: Rio Capim. 

Columba plumbea (nao de Vieillot) Salvadori, 1893, Catal. Bds. Brit. Mus., XXI, 
p. 323, em parte: Rio Capim. — Goeldi, 1903, Ibis, p. 499: Rio Capim. 

Columba locutrix (nao de Wied) Riker & Chapman, 1891, Auk, VIII, p. 162; 
Santarem. 

Columba plumbea bogotensis (nao de Berlepsch & Leverkuhn) Hellmayr, 1906, 
Novit. Zool., XIII, p. 383: Rio Capim. 

Um exemplar do Rio Atabani, na margem septentrional do Rio Ama- 
zonas (regiao de Itacoatiara), de sexo indeterminado, mas aparentemen- 
te $ adulto, confirma a existencia de uma quarta raga, muito seme- 
Ihante a C. plumhea pallescens, mas ainda assim suficientemente caracte- 
rizada. Comparado com os da serie do alto Jurua, o do Rio Atabani di- 
fere pelo violaceo mais puro (sem mescla apreciavel de cinza) e mais 
uniforme do pileo, e principalmente pelo colorido muito mais claro das 
coberteiras infracaudais e do lado inferior das rectrizes. Estas diferen- 
gas nao foram apontadas nem por Todd nem pelos que depois dele se 
tern ocupado da materia, mas temos pouca duvida de que o nosso exem- 
plar deva pertencer a raga descrita por Chubb com o nome de C. plum- 
bea wallacei. A distribuigao atribuida a esta subespecie, alem das tres 
Guianas, abrange as duas margens do baixo Amazonas, desde a foz ate 
os Rios Negro e Tapajos. 

Ha ainda na colegao do Departamento de Zoologia um outro exem- 
plar do Rio Atabani; trata-se porem de uma 9 demasiado jovem para 
que se possa levar em conta o colorido da plumagem. 

DiSTRlBUigAo : Guianas Francesa, (Rio Oyapock,-Pied Saut), Ho- 
landesa (Javaweg) e Inglesa (Rio Demerara, New River, Rio Essequibo, 
Bartica Grove, Camacusa), e Brasil oeste-septentrional, ao norte e ao 
sul do baixo Amazonas e do trecho adjacente do Rio Solimoes : baixo 
Solimoes (Manacapuru), :!:Rio Atabani, Cbidos, Rio Tapajos (Boim, Vila 
Braga, Santarem), Rio Jamauchim (Santa Helena), todo leste do Para 
(Rio Acara, Ipitinga, Prata, Castanhal) e norte extreme de Mato Grosso 
(Tapirapua). 

Columba subvinacea (Lawrence) 

Chloroenas subvinacea Lawrence, 1868, Ann. Lyc, Nat. Hist. N. Y., IX, p. 135: 
Dota (Costa Rica). 

A referencia mais antiga as pombas deste grupo cabe a Temminck 
(1811), que utilizando nome ja ocupado por Gmelin, (1789), descre- 
veu sob a denominagao de Columba vinacea um exemplar da Guiana 
Francesa, que hoje sabemos pertencer a mesma ave batisada posterior- 
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mente como Columba purpureotincta Ridgway. Todas se assemelham 
extraordinariamente as do grupo encabegado por C. plumb ea, e si nao 
fosse o facto de existirem em algumas regioes, como a Amazonia, sub- 
especies de umas e de outras, haveria talvez conveniencia em trata-las 
todas como simples ragas geograficas de uma mesma especie. Isso alias 
afina com o senso do povo, que no Amazonas as chama indistintamente 
de "pomba amargosa". Comparadas com as de C. plumb ea, as princi- 
pais caracteristicas das ragas de C. subvinacea estao no porte mais redu- 
zido (145 a 150 mms. de asa), no bico decididamente menor e proporcio- 
nalmente mais grosso (altura pouco menor que a metade do comprimen- 
to do culmen), na cor acanelada das coberteiras inferiores das asas e, 
principalmente, no colorido geral mais carregado da plumagem, cujo 
banho vinaceo e muito mais intense do que em qualquer das ra^as de 
C. plumb ea. Nao obstante, neste particular, algumas ragas da ultima se 
aproximam extraordinariamente das de C. vinacea, embaragando nao 
raro a clara compreensao das relagoes entre os dois grupos, que Salva- 
DORI (Catal. Birds Brit. Mus., XXI, p. 323) e outros nao souberam devi- 
damente distinguir. 

A area de distribuigao desta especie, em que o mais recente Cata- 
logo reconhece nada menos de oito ragas geograficas, abrange a porgao 
tropical da America Central (Costa Rica, Panama) e todo o oeste-septen- 
triao da America do Sul, inclusive a Amazonia brasileira, onde vivem as 
duas formas abaixo descritas. 

Columba subvinacea purpureotincta Ridgway 
Columba purpureotincta Ridgway, 1888, Proc. Un. St. Nat. Mus., X, p. 594, nota 

margin.: Demerara (Guiana Inglesa). — Berl. & Hartert, 1902, Novit. 
Zool. IX, p. 117: Maipures (Rio Orenoco). — Snethlage, 1926, Bol. Mus. 
Nac. do Rio de Janeiro, II, N.0 6, p. 68: Turia^u. — Hellmayr, 1929, Field 
Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., XII, p. 463: Turiagu. 

Columba subvinacea purpureotincta Todd, 1937, Proc. Biol. Soc. Wash., L. p. 188: 
Rio Yuruan (Venezuela). — Hellmayr & Conove, 1942, op. cit., p. 467, em 
parte: Serra da Lua (Rio Branco), Vila Acara (Rio Acara). — Friedmann, 
1948, Proc. Un. St. Nat. Mus., XCVII, p. 399: Sao Gabriel. 

As caracteristicas desta pomba foram minuciosamente estudadas por 
Berlepsch & Hartert (1902), que as puzeram em confronto com as de 
C. plumb ea. Hellmayr & Conover, ultimos revisores do assunto, refe- 
rem a C. subvinacea purpureotincta nao so as populagoes do norte ex- 
treme do Amazonas (Rio Branco), como ainda as da mais baixa porgao 
do referido rio, ai incluida a margem meridional (Rio Tocantins), as de 
leste do Para (regiao de Belem e cercanias) e norte do Maranhao. Nao 
possuimos material para formar opiniao propria sobre o assunto; toda- 
via, inclinamo-nos a seguir neste particular o parecer de Griscom & 
Greenway, para quern toda a baixa Amazonia estaria compreendida 
na area de C. subvinacea recondita. Alias, todos estes autores sao una- 
nimes em referir a esta form^ as aves da regiao de Obidos, que geogra- 
ficamente e licito incluir na baixa porgao da margem septentrional do 
Rio Amazonas. 

Distribuigao : Sudeste da Venezuela (Ciudad Bolivar, alto Ore- 
noco, Rio Cassiquiare, Rio Yuruan, monte Roraima), Guiana Inglesa 
(Rio Demerara, Bartica Grove, Camacuse, Rio Rupununi, Quonga, Rio 
Caramang, Ourumee), norte extremo do Brasil: Rio Branco (Serra 
da Lua, perto de Boa Vista), alto Rio Negro (Sao Gabriel). 
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Columba subvinacea recondita Todd 
Columha subvinacea recondita Todd, 1937, Proc. Biol. Soc. Wash., L, p. 187: 

Colonia do Mojui (marg. direita do Rio Tapajos, perto de Santarem). — 
Griscom & Greenway, 1941, Bull. Mus. Compar. Zool., LXXXVIII, p. 135: 
Obidos, Santarem, Vila Braga. — Hellmayr & Conover, 1942, Field Mus. Nat. 
Hist., Zool. Ser., XIII, pte. I, p. 465: Obidos, Lago Cuipeva, Arima, Hiuta- 
naha, Labrea, Nova Olinda, Vila Braga, Boim, Tauari etc. 

Columba purpureotincta (nao de Ridgway) Snethlagb, 1908, Journ, f. Ornithol., 
LVI, p. 538: Alcoba^a (Rio Tocantins); idem, 1914 Bol. Mus. Goeldi, VIII, 
p. 62: Alcobaga, Rio Gurupi; idem, 1826, Bol. Mus. Nacional, II, N.0 6, p. 
68: Turiagu. — Hellmayr, 1929, Field. Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., XII, p. 
463: Turiagu. — Pinto, 1938, Rev. Mus. Paul., XXII, p. 159: Lago Canagari. 

Columha vinacea purpureotincta Hellmayr & Conover, 1942, Field Mus. Nat. 
Hist., Zool. Ser., XIII, pte. I. n.0 1, p. 267, em parte: Vila Acara (Rio Acara). 

Chloroenas plumbea var. Pelzeln, 1870, Orn. Bras. Ill, p. 275: Engenho do 
Gama (Rio Guapore), Borba (Rio Madeira). 

Columba plumbea pallescens (nao de Snethlage) Hellmayr, 1910, Novit. Zool., 
XVII, p. 415: Alianga, Jamarizinho. 

Atribuivel a presente subespecie conhecemos apenas um $ adulto 
do Lago Canagari, na margem septentrional do Rio Amazonas, proximo 
de Itacoatiara, Comparado com os da serie do alto Jurua, da a im- 
pressao de divergir racialmente deles, destacando-se pela tonalidade um 
pouco mais clara das partes superiores e das rectrizes, o porte mais re- 
duzido (156 mms. de asa, minimo raramente encontrado nas aves do 
Jurua) e, especialmente, a pequenez do bico, cujo culmen nao ultrapas- 
sa 12 1/2 mms. 

DiSTRiBingAo : Margem direita e esquerda do medio e baixo Ama- 
zonas, ate o norte do Maranhao : margem septentrional do baixo So- 
limoes (Codajas, fide Gyldenstolpe) e do Amazonas (*Lago Canagari, 
Obidos), Rio Purus (Arima Hiutanaha, Labrea, Nova Olinda), rios 
Madeira (Borba, Alianga), Gi-Parana (Jamarizinho) e Guapore (En- 
genho do Gama), Rio Tapajos (Vila Braga, Boim, Santarem, Pinhel, 
Tauari), Rio Tocantins (Alcobaga) regiao de Belem (Rio Acara), Rio 
Gurupi, norte do Maranhao (Turiagu). 
Columba subvinacea olgivie-granti Chubb 

Columba olgivie-granti Chubb, 1917, Bull. Brit. Orn. Club, XXXVIII, p. 5: 
Guayabamba (norte do Peru). 

Columha subvinacea olgivie-granti Gyldenstolpe, 1945, Kungl. Sv. Akadem. 
Handl., XXII, n.0 3, p. 46: Joao Pessoa, Santo Antonio (alto Jurua). 

Ja atras, a proposito de um exemplar do Lago Canagari identifica- 
do como de C. subvinacea recondita, fizemos referencia as diferengas 
que ele apresenta em confronto com as aves do alto Jurua, bem repre- 
sentadas nas colegoes do Departamento de Zoologia por 2 ^ (5 e 69 9 
de Joao Pessoa (antiga Sao Felipe) e Santa Cruz (Rio Eiru). Embo- 
ra nao possuamos outros elementos de convicgao afora razoes de ori- 
gem zoogeografica, admitimos, a exemplo de Gyldenstolpe, que estas 
populagoes da porgao ocidental extrema da Amazonia brasileira sejam 
inseparaveis das do nordeste do Peru, a que cabe 0 nome proposto por 
Chubb. De acordo com este conceito, para fixar as caracteristicas da 
raga amazonico-peruana, descreveremos um $ adulto de Santa Cruz. 
Toda a plumagem, inclusive as proprias rectrizes, bem iluminada sob 
luz difusa, e mais ou menos lavada de vinaceo; o pileo, o pescogo e a 
regiao interescapular sao vinaceos, misturados de cinza; o dorso e as 
asas pardacentos, lustrados de bronze e vinho, em proporgao mais ou 
menos iguais; as supracaudais e a cauda algo mais escurecidas, dis- 
tintamente lustradas de vinho; 0 mento e a garganta avinhado-bran- 
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cacentos, em contraste com o pescogo e o restante das partes inferiores, 
que sao de um vinaceo-cinza apenas mais claro que o do alto da cabega 
e do manto; infracaudais e lado inferior das rectrizes pardo-cinzentas, 
menos tingidas de vinaceo do que o abdome e o peito. Medidas: asa 
163 mms., cauda 132 mms., culmen 14 mms. Nos demais exemplares o 
comprimento de asa varia entre 156 a 163 mms.; o da cauda, entre 127 
a 132 mms.; o do culmen, entre 13 a 14 mms. 

DiSTRiBUigAo : Leste do Peru (Rio Ucayali, Rio Huallaga, Cosni- 
pata, Huambo, Guayabamba), do Equador (Sarayacu, Rio Tigre, Baeza) 
e da Bolivia (Rio Surutu, Santa Cruz, Buena Vista, Cochabamba, Rio Es- 
pirito Santo, Rio Yapacani), extreme noroeste do Brasil: alto Jurua 
(Joao Pessoa), Rio Eiru (Santo Antonio, Santa Cruz). 

Columba speciosa Gmelin 

Columba speciosa Gmelin, 1789, Syst. Nat., I. p. 783 (baseada no "Pigeon ramier, 
de Cayenne, de Buffon e Daubenton, PL Enlum. 213: Cayenne (Guiana Fran- 
cesa). — Wied, 1820, Reise nach Brasilien, I, p. 251: Rio Mucuri; idem, 1832, 
Beitr. Naturg. Bras., IV, p. 452: Camamu. — Sclater & Salvin, 1867, Proc. 
Zool. Soc. Lond., p. 590: Para (= Belem). — Allen, 1893, Bull, Am. Mus. 
Nat. Hist., V, p. 148: Chapada (H. Smith col.). — Riker & Chapman, 1891, 
Auk, VIII, p. 161: Santarem. — Salvadori, 1893, Catal. Birds Brit. Mus., 
XXI, p. 281: Para (= Belem, Wallace col.), Bahia (Wucherer), Engenho 
do Gama (Natterer), Chapada. — Goeldi, 1897, Ibis, pp. 153 e 160: Counani; 
idem, 1893, loc. cit., p. 499: Rio Capim; idem, 1894, As Aves do Brasil, p. 
377 (habitos etc.). — Hellmayr, 1906, Novit. Zool., XIII, p. 383: proxim. de 
Belem (= St0 Antonio do Prata). — Iher. & Ihering, 1907, Cat, Fauna 
Brasil., I (Aves), p. 19: Iguape, Sao Francisco (Santa Catarina). — Reiser, 
1910, Denks. match. — naturwiss. Kl. Akad. Wien, LXXVI, p. 100: Miritiba 
(Shwanda col.). — Snethlage, 1914, Bol. Mus. Goeldi, VIII, p. 61: Monte 
Alegre, Cu?ari, Ilha Goiana, Faro, Guimaraes. — Lima, 1920, Rev. Mus. Paul., 
XII, (2), p. 96: Ilheus. — Naumburg, 1930, Bull. Un. St. Nat. Mus., LX, p. 
66: Rio Roosevelt. — Pinto, 1936, Rev. Mus. Paul., XX, p. 36: Jaragua, 
"Rio Jaragua" errore (= Rio das Almas) ; idem, 1938, Rev. Mus. Paul., XXII, 
p. 156: Santarem, Ilheus, Itabuna, Rio das Almas, Sao Luiz de Caceres, 
Vitoria de Botucatu, Iguape, Olimpia. — Brodkorb, 1937, Occas. Pap. Mus. 
Zool. Univ. Michig., N.0 349, p. 6: Marajo. — Griscom & Greenway, 1941, 
Bull. Mus. Compar. Zool., LXXXVIII, p. 134: Tauari, Santarem, Vila Braga. — 
Hellmayr & Conover, 1942, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., XIII, pte. I, N.0 

1, p. 434: Serra da Lua, Rio Acara, Rio Capim, Lago Cuipeva, Boim, Tauari, 
Caxiricatuba. — Pinto & Camargo, 1948, Papeis Avulsos do Dept0. de Zool., 
VIII, p. 302: Chavantina, Rio Pindaiba, Aragargas. 

Lepidoenas speciosa Pelzeln, 1870, Zur. Orn. Brasil., (3), p. 274: Rio Guapore 
(Engenho do Gama), Rio Madeira (Ribeirao), Barra do Rio Negro ( = 
Manaus), Para (= Belem). 

Nao se tern noticia dos nomes que teria esta especie entre os indios; 
mas, desde cedo passou ela a ser chamada pelos colonos de "Pomba trocaz", 
por causa certamente de sua semelhanga com a que em Portugal e assim 
apelidada. E', sem duvida, a mais bonita das pombas indigenas, prin- 
cipalmente em se tratando de machos adultos, que a seguir descrevere- 
mos, com base num exemplar proveniente de Ilheus (N0 11.862 da col. 
do Dept. de Zoologia de Sao Paulo), na costa meridional do Estado da 
Bahia. Alto da cabega, desde a fronte ate a nuca cor de chocolate, com 
fraco banho de vinho; costas francamente cor de chocolate, lavadas de 
vinho, com reflexos violaceos muito visiveis sob incidencia conveniente 
de luz; cauda preta, da base a ponta; pescogo guarnecido em toda 
volta de penas orladas de verde metalico, cambiando em violeta, e com 
a porgao subterminal branca, o que da ali a plumagem aspecto escamo- 
so caracteristico; regiao interescapular semelhante ao pescogo, com a 
diferenga de terem as penas a parte subterminal tingida de ferrugineo, 
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e tanto mais fortemente quanto mais se aproximam do dorso; alto do 
peito a principio escamoso como o pescogo, mas perdendo gradativamen- 
te este aspect© ate o abdome, que e esbranquigado, com as penas mais 
ou menos debruadas de escuros; infracaudais brancas, com a orla ex- 
trema escurecida. Medidas: asa 297 mms., cauda 115 mms., culmen 
23 mms. 

Abstra^ao de seu porte mais exiguo, a femea difere a primeira vista 
dos machos pela plumagem muito menos vistosa; o pileo, o pescogo e 
a regiao interescapular assemelham-se aos dos ultimos, mas o restante 
das partes superiores e pardo-escuro, com muito raros indicios de cho- 
colate, ao mesmo tempo que no lado inferior o desenho escamoso da plu- 
magem do pesco^o acusto atinge o alto do peito, sempre muito mais claro 
do que nos machos, 

O bico e as patas sao vermelho-carmezim em ambos os sexos, pas- 
sando rapidamente a amarelo nos exemplares preparados. 

A distribuiyao desta especie e bastante ampla, abrangendo, sem dar 
margem a variagao perceptivel, os paizes quentes da America, desde o 
sul do Mexico ate o Paraguay e, no Erasil, o Estado de Santa Catarina. 
De habitat estritamente silvestre, vae ela cada vez mais escasseando 
entre nos com a derrubada das matas e o avango da civilizagao. Por 
isso, enquanto e ainda bastante comum no baixo Amazonas e em aigu- 
mas zonas do Brasil Central, ja hoje nao se ve senao excepcionalmente 
nos Estados do Sul. Pessoalmente, encontramo-la com abundancia, qua- 
se quinze anos atras, no sul de Goiaz (regiao do Rio das Almas). Ubser- 
vamo-la quase sempre em bandos, comendo frutinhas nas arvores grandes 
da mata; ocasioes houve, porem, em que deparamos com exemplares 
solitaries, descansando entre dous voos, nao raro sob os rigores do sol. 
Pelo principe de WlED, sabemos que poe dous ovos brancos, em ninho mal 
feito, de gravetos. 

DlSTRiBUigAo : Zonas florestadas de clima quente da America ci- 
sandina (localmente, como no Equador, tambem por vezes a vertente pa- 
cifica), desde o sul do Mexico ate o Paraguay, inclusive quase todo Brasil: 
sudeste do Mexico (estados de Vera Cruz, Oaxaca, Yucatan), America 
Central (leste de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama), 
Colombia (Rio Magdalena, Antioquia, Santa Marta, Remedies, Novita, 
Buena Vista, Villavicencio, Noanama), Venezuela (Rio Orenoco, Maipu- 
res, Rio Caura, monte Roraima), Trinidad, Guianas Inglesa (Rio Esse- 
quibo), Rio Demerara, Rio Mazaruni, Rio Ituribisci, Camacusa, Bartica 
Grove), Holandesa (Surinam) e Francesa (Cayenne), Equador (Zamo- 
ra, Rio Suno, San Javier, Rio Napo, Sarayacu, Gualaquiza, Esmeraldas), 
leste do Peru (Chamicuros, Chyavetas, La Merced, Amable Maria), 
nordeste da Bolivia (baixo Rio Beni), leste do Paraguay (Puerto Ber- 
toni) e Brasil: alto Rio Madeira, Rio Negro (Barra do Rio Negro), 
Rio Branco (Serra da Lua), *Rio Aniba, Rio Jamunda (Faro), Monte 
Alegre, Lago Cuipeva, Rio Cunani, Ilha de Marajo, Rio Tapajos (Boim, 
Vila Braga, Ilha Goiana, *Santarem, Diamantina, *Piquiatuba, Tauari, 
*Caxiricatuba), Rio Capim, Rio Acara, norte do Maranhao (Miritiba, 
Guimaraes), sul da Bahia (Camamu, *Ilheus, *Itabuna), Espirito Santo 
(*Pau Gigante), Sao Paulo (*Iguape, *Vit6ria de Botucatu, Lins, Olim- 
pia), Santa Catarina (Sao Francisco), Goiaz (*Rio das Almas, *Jara- 
gua, *Rio Claro, Rio Araguaia), Mato Grosso (*Rio das Mortes, Cha- 
pada, *S. Luiz de Caceres, Rio Guapore, Rio Roosevelt). 
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Columba picazuro Temminck 

Columba picazuro Temminck, 1818, Hist. Nat. des Pigeons et Gallin., I, pp. Ill 
e 149 (basado em "Picazuro" de Azara): Paraguay. 

Dos pombos selvagens brasileiros e este o que alcanna porte mais 
avantajado e tambem seguramente, um dos mais bonitos. E' facii de 
reconhecer pelo desenho escamoso da plumagem na base do pescogo, a 
maneira de um largo semi-colar, interrompido no lado inferior. Isso 
Ihe da alguma semelhanga com Columba speciosa e explica porque em 
certos lugares (p. ex. Cuiaba, fide Natterer) e ele conhecido pelo mes- 
mo nome popular de "Pomba trocaz". Os guaranis do Paraguay, como 
nos tempos de Azara, conhecem-no ainda hoje pelo nome de "Picazuro" 
(cf. Wetmore, 1926), reservado em outros lugares, quiga com mais pro- 
priedade, para Columba plumbea. Tambem goza algures do apelido de 
"Pomba verdadeira", registrado na Bahia pelo principe de WlED, e de 
aplicagao tao imprecisa quanto o seu equivalente "Pomba legitima". A 
especie parece ocorrer, pelo menos acidentalmente, em todo o Brasil, com 
exclusao aparente da Hileia; mas ate aqui so tern sido registrada em 
poucos Estados. Nessa area, pode-se claramente reconhecer tres ragas 
geograficas, de que iremos nos ocupar dentro de pouco. 

Em seu conhecido trabalho sobre as aves da Argentina e vizinhas 
republicas1, da-nos Wetmore informagoes interessantes sobre o modo de 
vida deste pombo, que observara repetidas vezes, ora aos bandos, a pro- 
cura de alimento no chao, ou descansando sobre as arvores, ora em voo 
solitario, ou aos pequehos grupos. No Uruguay (La Paloma), um ninho 
da raga meridional foi encontrado pelo mesmo ornitologista em fins de 
Janeiro. De forma irregular e cerca de 70 mms. de diametro, estava si- 
tuado num galho horizontal de arvore, a pouco mais de dois metros de 
altura; era feito de capim e gravetos, e continha um filhote, ja meio 
emplumado. 

MEDIDAS (em milimetros) 

$ $ 9 9 
asa cauda culmen asa cauda culmen 

Sao Lourengo (Rio Gr. do Sul) 240 135 20 
Idem, idem  234 140 19 
Rio Arica (Mato Grosso)   228 125 16 
Idem, idem  227 116 20 
Idem, idem  (219) 117 20 
Corumba (Mato Grosso)   200 115 20 
Cuiabd (Mato Grosso)   222 121 18 
Barra do Rio Grande (Bahia) .. 213 118 22 
Idem, idem ..   201 116 20 

CHAVE PARA AS SUBESPECIES BRASILEIRAS DE 
COLUMBA PICAZURO 

A. Plumagem mais clara; tamanho menor, medindo ge- 
ralmente a asa menos de 130 mms. de comprimento 
nos $ $ adultos 

B. Coberteiras superiores das asas de colorido 
aproximadamente pardo e uniforme, abstragao 
feita das mais externas, que sao marginadas de 
branco (norte da Argentina, Bolivia, Brasil 
este-meridional e ocidental)   C. picazuro picazuro 

1) Alexander Wetmore, "Observations on the birds of Argentina, Paraguay, Uruguay, 
and Chile", em On. St. National Museum, Bulletin 133, pp. 182-5. 
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BB. Coberteiras superiores das asas com os bordos 
mais ou menos tingidos de branco, cor predomi- 
nante em todo bordo externo da asa (Brasil 
centro-oriental e septentrional)   C. picazuro marginalia 

AA. Plumagem de colorido geral mais carregado, com o 
abdome e as infracaudais intensamente tingidos de 
cinza; tamanho sensivelmente maior, a asa medindo 
ordinariamente mais de 130 mms. nos $ $ adultos C. picazuro venturiana 

Columba picazuro picazuro Temminck 
Columba picazuro Salvadori, 1893, Catal. Bds. Brit. Mus. XXI, p. 271, em parte: 

Cuiaba, Engenho do Gama (Natterer) etc.; idem, 1900, Bol. Mus. Torino, XV, 
N.0 378, p. 14: Urucum. — Grant, 1911, The Ibis, p. 459: Porto Esperanga. 
— Menegaux, 1917, Rev. Fran?, d'Ornithol., p. 25: Sao Luiz de Caceres. — 
Stone & Roberts, 1934, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., LXXXVI, p. 377: Des- 
calvados. 

Columba picazuro picazuro Pinto, 1938, Rev. Mus. Paul., XXII, p. 155, em parte: 
Corumba (Garbe col.); idem, 1940, Arquivos de Zool. do Est. de S. Paulo, I, 
p. 9: Santo Antonio (do Rio Abaixo). — Hellmayr & Conover, 1942, Field 
Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., XIII, pte. I, N.0 1, p. 436, em parte (localids. da 
Bolivia, Paraguay e Mato Grosso) : Cuiaba. — Pinto, 1949, Bolet. Mus. Para- 
ense E. Goeldi, X, pp. 343 e 345: Cuiaba, Rio Arica. 

Crossophthalmus gymnophthalmus (nao Columba gymnophthalmos TEMMINCK) 
Pelzeln, 1870, Zur. Orn. Brasiliens, III, p. 274: Cuiaba, Sangrador, Enge- 
nho do Capit. Gama (Rio Guapore, Natterer, col.). 
A descri^ao que se segue e a de um $ adulto do Rio Arica (afluen- 

te oriental do Rio Cuiaba), colecionado pelo Autor em 21 de maio de 
1944: pileo, desde a fronte ate a nuca, avinhado claro, com mistura de 
cinza, principalmente no alto da cabe^a; pescogo a principio da mesma 
cor da nuca, mas, do meio para tras, tanto em cima como dos lados, ca- 
racteristicamente ornado de penas oureladas de um debrum semi-lunar 
preto, o que da ao con junto elegante aspecto escamoso, tornado muito 
saliente pelo contraste com o colorido da porgao subterminal das penas, 
que e branca-azulada no comego, mas se torna cada vez mais tingida de 
vinho em diregao a base do pescogo; regiao interescapular a principio 
semelhante ao pescogo, mas perdendo rapidamente o aspecto escamoso, 
com possuirem as penas o debrum cada vez menos negro, e menos dis- 
tinta a parte subterminal branco-avinhada; porgao alta do dorso, como 
tambem as adjacentes coberteiras superiores das asas, cor sombria de 
cinza, com mescla de pardo; baixo dorso, uroplgio e coberteiras supe- 
riores da cauda cinzento-plumbeas; rectrizes da mesma cor, enegre- 
cendo progressivamente em diregao a extremidade; primarias cor clara 
de cinza na barba externa, com as pontas e a barba interna escuras; co- 
berteiras superiores externas da asa cinzento-plumbeas, com as bordas 
brancas; garganta de colorido claro, branco-avinhado, passando insen- 
sivelmente ao cinzento-avinhado nas partes laterals da cabega e ante- 
rior do pescogo; colo cinzento-avinhado; peito e medio abdome da 
mesma cor, com leve mescla de pardo-amarelado; flancos, coxas e crisso 
cinzento-plumbeos e, com excegao dos primeiros, levemente tocados de 
vinho; coberteiras inferiores das asas e da cauda plumbeos. O com- 
primento da asa e neste exemplar de 228 mms.; o da cauda 125 e o 
do culmen 16. For inadvertencia, nao foram tomadas as caracteristi- 
cas das partes que a conservagao fariam descorar. Todavia, Wetmore,1 

tendo em maos um $ adulto de Formosa (norte extreme da Republica 
Argentina), informa que o bico e cinzento-azulado (plumbeo), mais es- 
curecido na ponta; a cera cor neutra de cinza; a pele nua a volta dos 

1) Alex. Wetmore, Bull. Un. St. Nat. Mus., p. 183 (1926) 
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olhos vermelha, abstraidas as palpebras, que sao cinzentas, com o rebor- 
do vermelho; a iris cor de carne; as patas vermelhas e as unhas 
escuras. 

As femeas pouco diferem dos machos; tern todavia o porte menor, 
as costas mais desbotadas e, sobretudo, as partes inferiores menos avi- 
nhadas, mais pardo-amareladas, Dous exemplares deste sexo, um de Co- 
fumba (E. Garbe. col., 1917) e outro de Cuiaba (Olalla col., 1944), 
apresentam as mesmas caracteristicas, demonstrando que a especie nesta 
parte ocidental de Mato Grosso forma uma populagao homogenea e, com 
todas as probabilidades, inseparavel tanto das do sudeste da Bolivia 
como das do Paraguay, sua patria tipica. Sao todavia incertos os li- 
mites entre a area geografica desta raqa e a de C. p. venturiana. 

DiSTRiBUigAo: Norte extreme da Argentina (Formosa, ? Tucu- 
man), leste da Bolivia (Santa Cruz, Tarija), Paraguay (Puerto Pinasco) 
e Brasil oeste-meridional; Mato Grosso (*Corumba, Urucum, Descalva- 
dos, Sao Luiz de Caceres, Cuiaba, Sangrador, *Santo Antonio, *Rio Arica, 
Engenho do Gama). 

Columba picazuro venturiana Hartert 
Columba picazuro venturiana Hartert, 1909, Novitates Zoologicae, XVI, p. 260: 

tipo de Mocovi (nordeste da Republica Argentina, prov. de Santa Fe). 
Columba picazuro (nao de Temminck) Berlepsch & Ihering, 1885, Zeits. Ges. 

Orn., II, p. 176: Taquara do Mundo Novo. — Ihering, 1889, Annuario do 
Rio Gr. do Sul, XVI, p. 146: Mundo Novo, Sao Louren^o. — Iher. & Ihering, 
1907, Catal. Fauna Brazil., I, Aves, p. 18, em parte: Sao Louren?o. 

Columba picazuro picazuro Naumburg, 1932, Amer. Mus. Novit, N.0 554, p. 4, 
em parte: Sao Lourengo, Lagoa do Forno (perto de Torres). — Pinto, 1938, 
Rev. Museu Paul., XXII, p. 155, em parte: Sao Lourengo, Itaqui. — 
Hellmayr & Conover, 1942, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., XIII, pte, I, N.0 

1, p. 436, em parte: (Uruguay, Buenos Aires, Rio Grande do Sul). 
Picazuro picazuro reichenbachi (nao de Bonaparte) Wetmore, 1926, Bull. 133 

Un. St. Nat. Mus., pag. 184: Uruguay e leste da Argentina (Buenos Aires, 
Corrientes etc..) 

Hartert, baseando-se em material do norte da Argentina (Tucuman, 
Salta,e Santa Fe), e escolhendo um exemplar de Mocovi (prov. de Santa 
Fe), descreve esta raga como semelhante a C. p. picazuro, mas facil de 
distinguir pelo colorido mais carregado da fronte, nuca, uropigio e su- 
pracaudais. Wetmore estudando um macho adulto de San Vicente, 
nele reconhece a forma meridional escura separada por Hartert, iden- 
tificando-a todavia com Crossophthalmus reichenbachi Bonaparte, cujos 
tipos supoz originarios da Patagonia (um $ adulto) e do Paraguay 
(um jovem, "at least so characterized"). Todavia, o exame direto do 
material ainda existente no Museu de Paris permitiu ulteriormente a 
Hellmayr1 esclarecer a confusao existente a seu respeito, provando a 
luz dos assentamentos encontrados nos rotulos dos especimes, que Cros- 
sophthalmus reichenbachi, longe de se aplicar as pombas do presente 
grupo, deve reverter a sinonimia de Columba maculosa Temm., a que 
provam pertencer quaisquer dos dous exemplares que teriam servido a 
Bonaparte para descreyer a sua especie. Por outro lado, opina o re- 
ferido autor pela inseparabilidade das aves do norte da Argentina e 
do Uruguy, reduzindo, em consequencia, C. p. venturiana a mero sino- 
nimo de C. p. picazuro, tal como ja fizera a Sra. Naumburg2, dez anos 
antes. 

1) Hellmayr & Conover, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., XIII, pte. I, N.0 1, p. 440, 
nota 1 (1942). 

2) Amer. Mus. Novit.. N.0 554, p. 3 (1932). 
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Nao obstante, um macho adulto, coleccionado por E. Garbe em Ita- 
qui, nas fronteiras do Brasil com o Uruguay, diverge logo a primeira 
vista dos de Mato Grosso, demonstrando pertencer a raga particular, 
que nao hesitamos em identificar com a nomeada por Hartert, tao 
grande e a concordancia de suas caracteristicas com a diagnose da 
ultima. Robustece ainda este juizo a presenga de outro exemplar do 
Rio Grande'do Sul (Colonia Sao Lourengo, Enslen col.), que, embora 
sem sexo especificado, e tambem, sem nenhuma duvida, um macho adulto, 
e em tudo parecido com o de Itaqui. Comparados com o de Mato Grosso, 
e abstragao feita de seu porte sensivelmente mais avantajado, estes ma- 
chos do Rio Grande do Sul diferem ao primeiro exame pela tonalidade 
geral muito mais carregada da plumagem, tanto do alto da cabega e das 
costas, como das partes inferiores, onde o baixo abdome e as tibias sao 
predominantemente plumbeas, e as infracaudais quase exclusivamen- 
te desta cor; tambem as primarias e as rectrizes sao mais escuras, e 
menor a quantidade de branco no rebordo das coberteiras superiores das 
asas. 

No que se refere a area de dispersao de C. picazuro venturiana, nao 
ha dados para Ihe tragar de modo precise os limites septentrionais, vis- 
to como, conforme observaram Wetmore, Laubmann1 e outros, ja na 
regiao do Chaco, que abrange na Republica Argentina o distrito de For- 
mosa, e ela substituida por C. picazuro picazuro. 

DiSTRiBUigAo: Leste da Republica Argentina (Buenos Aires, Santa 
Fe, Corrientes), Uruguay (San Vicente, Rio Negro, Rocha) e extreme 
sul do Brasil: Rio Grande do Sul (Taquara, *Sao Lourengo, *Itaqui). 

Columba picazuro marginalis Naumburg 
Columha picazuro marginalis Naumburg, 1932, Amer. Mus. Novit., N.0 554, p. 3: 

Corrente (loc. tlpica), Parnagua, Rio Parnaiba (Floriano, Belo Horizonte), 
Ibiapaba, Barra do Rio Grande, Remanso, Soledade, Santa Rita do Rio Preto. 
— Pinto, vtcr, Rev. Mus. Paul., XXII, p. 156: Cidade da Barra (= Barra 
do Rio Grande), Pirapora. — Hellmayr & Conover, 1942, Field Mus. Nat. 
Hist., Zool. Ser., XIII, pte. I, N.0 1, p. 438: Ibiapaba, Parnagua, Soledade. 

Columba picazuro (nao de Temminck) Forbes, 1881, Ibis, p. 356: Paraiba e Per- 
nambuco (Quipapa, Garunhuns). — ? Hellmayr, 1908, Novit. Zool., XV, p. 
90: Rio Araguaia. — Reiser, 1910, Denkschr, Math.-naturwiss. Kl. Akd. 
Wien, LXXVI, p. 86: Soledade (no Rio Sao Francisco, perto de Caraiba), 
Barra do Rio Grande. — Hellmayr, 1929, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., 
XII, p. 462: Ibiapaba (Col. de Conover). 

Columba leucoptera (nao de Linne) Wied, 1821, Reise nach Brasilien, II, p. 242 
(241 da ed. in-8vo) : Rio de Contas. 

Columba poeciloptera (nao de Vieillot) Wied, 1833, Beitr. Naturg. Bras., IV, 2, 
p. 459: "in den Waldern des oberen Rio das Contas Fliige". 

fi-nos esta subespecie conhecida atraves de um casal de Barra do 
Rio Grande (Rio S. Francisco, Bahia), coleccionado em 1908 por E. 
Garbe. Tomando em consideragao principal o macho adulto, ve-se 
que ela difere das anteriormente estudadas em mais de um carater, entre 
os quais avultam: a maior quantidade de branco nas bordas das co- 
berteiras das asas; a cor muito mais desbotada, pardo-suja, das penas 
do dorso e das asas, cuja orla e ainda nitidamente mais clara; pela 
tonalidade francamente vinacea, sem mescla apreciavel de cinza, das 
partes inferiores; o cinzento mais claro das supracaudais e o preto 
menos retinto da porgao terminal das rectrizes; o porte mais reduzi- 

1) Alf. Laubmman, "Die Vogel von Paraguay", em Wissenschaftliche Ergebnisse der 
Deutschen Gran Chaco-Expedition, Bd. I, p. 131 (1939). 
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do etc. Nos jovens ha pouco vinaceo (mais pardo-amarelado) e falta 
a faixa branca na borda da asa (Reiser). 

Esta raga habita as zonas secas do nordeste do Brasil, ate, pelo 
menos, o interior do Piaui (Parnagua, Rio Parnalba, Ibiapaba) e, ao 
que parece, tambem uma parte de Goiaz, onde deve ceder o lugar a forma 
tipica da especie. No dizer de Reiser, e esta entre as suas congene- 
res a mais abundante na regiao do Rio Grande (noroeste da Bahia), 
onde aparece na companhia de C. cayennensis sylvestris. O ninho en- 
contrado em fins de maio pelo mesmo ornitologo numa ilhota do lago 
Parnagua continha apenas um ovo, medindo 38 mms. de compr. por 28,5 
mms. de largura. 

Distribui^ao : Brasil oriental e este-septentrional: Minas Gerais 
(Rio S. Francisco, *Pirapora), Bahia (Rio de Contas, *Barra do Rio 
Grande, Remanso, Soledade, Santa Rita do Rio Preto), Pernambuco 
(Quipapa, Garanhuns), Paraiba, Piaui (Ibiapaba, Corrente, Floriano, 
Belo Horizonte, Parnagua),? Goiaz (Rio Araguaia). 

Columba maculosa Temminck 

Columba maculosa Temminck, 1813, Hist. Nat. Pig. et Gallin., I, pp. 113 e 450 
(baseado em "Paloma cobijas manchadas" de Azara) : Paraguay. 

Entre as pombas brasileiras do genero Columba, e principalmente 
com C. pacazuro que o presente possui mais tragos de semelhanga; mas 
desta difere a primeira vista no colorido uniforme do pescogo, a que 
falta qualquer vestigio do semicolar de penas debruadas de preto, e pela 
presenga de uma nodoa apical branca nas penas do manto e cobertei- 
ras superiores das asas. 

A area de distribuigao da especie compreende, de um lado, as re- 
gioes de clima frio ou temperado da porgao meridional da America do 
Sul, incluso o sul extreme do Brasil, e, de outro lado, sob a forma de uma 
raqa bem diferenciada (C. m. albipennis), as partes montanhosas da 
Bolivia e do Peru, a leste dos Andes. 

Columba maculosa maculosa Temminck 
Columba maculosa maculosa Pinto, 1938, Rev. Mus. Paul., XXII, p. 156: Uru- 

guaiana. 
Notioenas maculosa maculosa Wetmore, 1926, Bull. Un. St. Nat. Mus., N.0 133, 

p. 185: (Uruguay). 

Dos autores que podemos consultar, Ihering & Ihering, no conhe- 
cido catalogo das "Aves do Brazil" publicado em 1907, sao os primeiros 
a acrescentar o sul do Brasil a area geografica desta subespecie, sob o 
testemunho de Oustalet. Um $ adulto, coleccionado posteriormente 
(julho de 1914) por E. Garbe em Uruguaiana e ja mencionado por nos 
no "Catalogo das Aves do Brasil", (l.a parte, 1938), confirmam a sua 
ocorrencia no Rio Grande do Sul, onde provavelmente nao vai muito 
alem da zona fronteiriga com o Uruguay. 

O colorido da plumagem, tornado o macho de Uruguaiana por mo- 
delo, e semelhante nos dous sexos e pode ser descrito como se segue: o 
alto da cabega, o pescoco, o manto e todas as partes inferiores sao de 
cor cinzento-avinhada clara, com predominancia de cinza no vertice, bo- 
chechas, garganta, baixo abdome e coberteiras inferiores da cauda; a 
regiao interescapular e coberteiras superiores das asas sepio-pardacen- 
tas, com a extremidade manchada de uma nodoa subtriangular branca, 
de contornos mal definidos; coberteiras superiores marginais da asa 
cinzento-escuras, com estreito debrum terminal branco; primarias cin- 
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zento-escuras, anegrando-se progressivamente da base para a ponta, que 
e debruada distintamente de branco; dorso, uroplgio e coberteiras su- 
pra-caudais cinzento-plumbeas; rectrizes plumbeas na base e anegra- 
das na metade terminal. Medidas: asa 206 mms,, cauda 115 mms., 
culmen 15 mms. O bico, nas aves mortas de fresco, e escuro; as patas 
vermelhas; as unhas pretas (Wetmore, 1926) . 

Segundo Wetmore, que sob a denominagao de Notioenas maculo- 
sa fallax (Schlegel)1 admite a separabilidade das popula^oes distri- 
buidas pelo oeste e centro da Argentina, o bico e de cor escura na ave 
recem-abatida; a iris cinzenta, as patas vermelhas, as unhas pretas. 

DlSTRlBUigAo: Republica Argentina (Patagonia, Rio Negro, Chu- 
but, Mendoza, Buenos Ayres, Entre Rios, Cordoba, La Rioja, Catamar- 
ca, Tucuman, Salta), Uruguay (Paysandu, Lazcano, Rio Negro, Rocha, 
Cerro Largo, Treinta y Tres), sul da Bolivia (Tarija), Paraguay e re- 
gioes fronteirigas do Brasil oeste-meridional: sudoeste de Mato Grosso2 

e oeste do Rio Grande do Sul (*Uruguaiana). 

Columba cayennensis Bonnaterre 

E' esta pomba muito facil de reconhecer entre as suas congeneres 
pelo brilho acatassolado, verde-bronzeo ou purpurino, da nuca e adja- 
cencias. Em que pese o carater precario das denominagoes vulgares, e 
ela a que sob o nome tupico de "picagu", ou "pocagu" (contragao de 
picui pomba e aqu, grande), vem mencionada nos roteiros e noticias dos 
velhos cronistas. Isso tern a sua explicagao no fato de ser a especie 
mais comum em quase toda a faixa costeira do Brasil, em muitos pontos 
da qual, como na Bahia (Pinto, 1935), o nome indigena e usual ainda 
nos dias de hoje. 

Hellmayr & Gonover reconheceram na presente especie nada 
menos de cinco ragas geograficas, distribuidas ao longo de toda America 
tropical, desde o Mexico, ate o Paraguay e o nordeste da Argentina. 
Dessas, duas ocorrem em territorio brasileiro. 

CHAVE PARA AS SUBESPECIES BRASILEIRAS DE 
COLUMBA CAYENNENSIS 

A. Rectrizes, em toda sua extensao, cinzento- 
escuras (porcao septentrional da Ameria do 
Sul; ate a margem esquerda do Rio Ama- 
zonas)   

AA. Rectrizes com a parte terminal cinzento- 
clara, em frisante contraste com a poreao 
restante (desde a margem direita do Ama- 
zonas ate o Paraguay e o norte da Argen- 
tina)   

Columba cayennensis cayennensis Bonnaterre 

Columba cayennensis Bonnaterre, 1792, Tabl. Enc. Meth. Orn., I, livr. 51, p. 234 
(baseada em "Le Pigeon Ramier de Cayenne" de Hollandre, Abrege d'Hist. 
Nat., II, p. 214) : Cayenne. 

1) Chloroenas fallax Schlegel, 1873, Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, IV, p. 80 (Rio Negro, 
Patagonia). 

2) A inclusao do Estado de Mato Grosso baseia-se no testemunho de A. Steullet & A. 
Deautier (Obra del Cincuentenario del Museo de La Plata, tomo I, 3a. entrega, 1939, 
pp. 691-692), unicos autores a mencionar a ocorrencia da especie no Estado em ques- 
tao. Embora nada se saiba de positive sobre o exemplar do Museo de La Plata, 6 fora 
de duvida que so pode provir da zona brasileira fronteiri^a com o Paraguay ou a Argen- 
tina. 

Columba cayennensis cayennensis 

Columba cayennensis sylvestris 



264 ARQUIVQS DE ZOOLOGIA DO EST. DE SaO PAULO Vol. VII, Art. Ill 

Columba rufina Temminck, 1810, em Temm. & Knip, Les Pigeons, I, Colombes, 
p. 59, pi. 24: "la Guyane Frangaise". — Sclater & Salvin, 1869, Proc. Zool. 
Soc. Lond., p. 591: llha Mexiana (Wallace col.). — Salvadori, 1893, Catal. 
Bds. Brit. Mus., XXI p. 287 (em parte); Para, llha Mexiana. — Goeldi, 1897, 
Ibis, p. 160: Cunani (Goeldi col., 1895). — Hagmann, 1907, Zool. Jahrb., 
XXVI, p. 41: Mexiana (Hagmann, 1901). — Snethlage, 1914, Bol. Mus. 
Goeldi, VIII, p. 62 (em parte): llha de Marajo (Pacoval, Pindobal, S. Natal), 
Mexiana, Faro. 

Chloroenas rufina Pelzeln, 1870, Orn. Bras., Ill, p. 275: Barcelos, Manaus, Forte 
do Rio Branco (Natterer col.). 

Columba rufina rufina Hellmayr, 1912, Abhandl, math.-physik, Kl. Bayr. Akad. 
Wissens., XXVI, N.0 2, p. 121: llha Mexiana (critica). — Brodkorb, 1937, 
Occas. Pap. Mus. Zool. Iniv. Mich., N.0 349, p. 2: llha Caviana (-Steere, col., 
1871). 

Columba rufina andersoni Cory, 1915, Field Mus. Nat. Hist., Orn. Ser., I, p. 294: 
Serra da Lua (Anderson col.). 

Columba gayennensis cayennensis Hellmayr & Conover, 1942, Field Mus. Nat. 
Hist., Zool. Ser,, XIII, pte. I, N.0 1, p. 455: Serra da Lua, 6bidos, Lago Cui- 
peva, boca do Igarape Piaba. — Friedmann, 1948 Proc. Un. St. Nat. Mus., 
XCVII, p. 398: Santa Izabel, Sao Gabriel (alto Rio Negro). 

Em seu sentido restrito Columba cayennensis apresenta,, segundo 
Hellmayr & Conover, caracteres intermediaries entre a raca 
central-americana denominada G. cayennensis pallidicrissa Chubb e C. 
c. sylvestris Vieillot, forma legitimamente brasileira, que em minucia 
iremos estudar dentro de pouco. O que a distingue desta ultima e a 
cor muito mais clara das rectrizes, cuja porgao terminal nao faz, pdr 
isso, senao contraste muito fraco com a base. Nao e todavia facil deli- 
mitar-lhe a area geografica com base nesta diferenga, ja pela irregula- 
ridade da zona de transi^ao entre as duas ragas, ja pela amplitude das 
variagoes individuais de certas populagoes de C. c. sylvestris. Ao que 
dizem os modernos autores, a distribuigao de C. c. cayennensis no Brasil 
estender-se-ia dos limites com as Guianas a margem septentrional do 
baixo Amazonas, desde o estuario ate o Rio Jamunda (Griscom & 
Greenway, 1941), ou mesmo o baixo Rio Negro (Hellmayr & Co- 
nover, 1941). Falta-nos material para formar opiniao a respeito; 
mas a nossa serie de Itacoatiara, recusa-se a confirmar tao extensa dis- 
tribui?ao para oeste, assemelhando-se decididamente a do Brasil meri- 
dional no que tange ao acentuado contraste entre a extremidade, desbo- 
tada, e a porcao restante, enegrecida, das rectrizes. 

DiSTRiBUigAo: Porgao cisandina de leste da Colombia (Villavicen- 
cio) e do Equador (Rio Suno, Rio Napo) ; Venezuela (Rio Cassiquiare, 
Rio Orenoco, monte Roraima, Puerto Ayacucho); Guianas Inglesa (Bar- 
tica, Rio Essequibo, Rio Abary, Georgetown), Holandesa (Paramaribo) 
e Francesa (Cayenne, Isle le Pere) ; Brasil oeste-septentrional, da mar- 
gem esquerda do baixo Amazonas para o norte, desde o Rio Negro ate 
o estuario: Rio Negro (Manaus, Barcelos, Santa Izabel, Sao Gabriel), 
Rio Branco (Forte do Rio Branco, Serra da Lua, Caracarai), Rio Tacutu, 
Rio Surumu (Frechal), norte extreme do Para (Cunani), *Itacoatiara e 
adjacencias (*Lago do Serpa, *Lago Canagari), Rio Jamunda (Faro), 
Obidos, Lago Guipeva, Igarape Piava, ilhas do Delta (Marajo, Mexiana, 
Caviana). 

Columba cayennensis sylvestris Vieillot 

Columba sylvestris Vieillot, 1818, Nouv. Diet. d'Hist. Nat. nouv. edit., XXVI, p. 
366 (baseada na "Paloma montes" de Azara, Apuntam., N.0 319) : Paraguay. 

Columba rufina (nao de Temminck) Wied, 1820, Reise nach Brasilien, I, p. 301 
(298 da ed. in-8vo..) : Trancoso; idem, 1821, loc. cit., II, p. 341 (340 na ed. 
in-8vo.): llha Cachoeirinha (Rio Belmonte); idem, 1833, Beitraege Natur- 
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ges. Bras., IV, (2), p. 453: Rio de Janeiro, Rio Mucuri, Alcobaga, Peruipe, 
Caravelas, Belmonte. — Reinhardt, 1870, Vidensk. Medd, Naturhist, Foren., p. 
59: Lagoa Santa. — Allen, 1876, Bull. Essex. Inst., VIII, p. 82: Romes (?), 
perto de Santarem. — Forbes, 1881, Ibis, p. 356: Paralba. — Berlepsch & 
Ihering, 1885, Zeitschr. Ges. Ornithol., II, p. 176: Taquara do Mundo Novo; 
Riker & Chapman, 1891, Auk. VIII, p. 162: Santarem. — Salvadori, 1893, 
Catal. Bds. Brit. Mus., XXI, p. 287, em parte: Itarare (Natterer), Pelotas 
Chapada (H. Smith). — Allen, 1893, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., V, p. 148: 
Chapada (H. Smith). — H. v. Ihering, 1899, Annuario do R. G. do Sul, XVI, 
p. 145: Mundo Novo; idem, 1899, Rev. Mus. Paul., Ill, p. 398: Sao Paulo. 
— Iher. & Ihering, 1907, Catal. Fauna Brasil., I, Aves, p. 19: Iguape, "Ouri- 
nho" (= Jacarezinho). — Snethlage, 1908, Journ. f. Orn., LVI, pp. 516 e 
538: Ilha Goiana (Rio Tapajos), Arumateua (Rio Tocantins). — ,Reiser 
1910, Denks. mathem.-naturwiss. Kl. Akad. Wissens. Wien, LXXVI, p. 86; 
"Caesarea" (=: Senzala) das Cabras" (Rio Grande), Faz. Taboao (Rio 
Preto. — Snethlage, 1914, Bol. Mus. Goeldi, VIII, p. 62, em parte: Bene- 
vides, Arumateua, I, Goiana. — Stone, 1928, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 
LXXX, p. 150: "Para" (= Belem). 

Chloroenas rufina Burmeister, 1856, Syst. Uebers, Th. Bras., Ill, p. 29: Lagoa 
Santa. — Pelzeln, 1870, Orn. Bras., Ill, p. 275, em parte: Taipas, Porto do 
Jacarei, Ipanema, Itarare, Tijuco, Borda do Mato, Pitangui, Rio Borrachudo. 

Columba rufina sylvestris Hellmayr, 1908, Novitates Zoologicae, XV, p. 91: 
Goiaz (cidade); idem, 1910, loc. cit., XVII, p. 415: Humaita (Rio Madeira); 
idem, 1929, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser,, XII, p. 463: Tranqueira. — 
Chrostowski, 1912, Compt. Rend. Soc. Scient, Varsovie, V, pp. 459 e 492: 
Vera Guarany (Rio Iguagu), Rio dos Indios. — Reiser, 1925, Denks. math.- 
naturwiss. Kl. Akad. Wiss.'Wien, LXXVI, p. 463: Piaui. — Sztolcman, 
1926, Ann. Zool. Mus. Polon. Hist. Nat., V, p. 115: Fazenda Ferreira (Rio da 
Areia. — Naumburg, 1930, Bull, Amer. Mus. Nat. Hist., LX, p. 66: Agua 
Branca de Corumba. — Pinto, 1932, Rev. Mus. Paul., XVII, (2a. pte.), p. 
22: Valparaizo, Tres Lagoas, Sant'Ana do Paranaiba; idem, 1935, loc. cit., 
XIX, p. 61: Ilha de Madre de Deus, Curupeba; idem, 1937, loc. cit., XX, p. 
37: Fazenda Formiga (Rio das Almas); idem, 1938, loc. cit., XXII, p. 157: 
Primeira Cruz, Ilha de Madre de Deus, Crixas (= Pilar), Jaragua, Iguape, 
Olimpia, Valparaizo, Jacarezinho, Miranda, Tres Lagoas, Sant'Ana do Para- 
naiba; idem, 1941, Arquivos de Zoologia, II, p. 9: Santo Antonio, Chapada. 
— Griscom & Greenway, 1941, Bull. Mus. Compar. Zool., LXXXVIII, p. 134: 
Rio Tapajos. 

Columba cayennensis sylvestris Hellmayr & Conover, 1942, Field Mus, Nat. 
Hist., Zool. Ser., XIII (Catal. Bds. Americas), pte. I, N.0 1, p. 458: Rio 
Acara, Vitoria (Rio Xingu), Boim (Rio Tapajos, m. esq.), Caxiricatuba (id., 
marg. dir.), Humaita (Rio Madeira), Canutama (Rio Purus), Rio Manaca- 
puru, Tranqueira, Rio Grande, Faz. Taboao (Rio Preto), Macaco Seco (perto 
de Andarai), Veadeiros, Faz. Caioa (Rio Paranapanema), Agua Suja (pto. 
de Bagagem), Vacaria. — Gyldenstolpe, 1945, Kungl. Sv. Vet. Akad. Hand!,, 
XXII, N.0 3, p. 44: Joao Pessoa, Lago Grande (Rio Jurua). — Pinto, 1948, 
Pap. Avulsos do Dept. de Zool., VIII, p. 302: Chavantina (Rio das Mortes). 

Entre os pombos selvagens autoctones e este um dos mais comuns e, 
por ser tambem o que mais se aproxima das zonas cultivadas, o unico co- 
nhecido em muitas partes, pela gente do campo. A descrigao que se 
segue e a de um $ adulto procedente de Porto Marcondes (Rio Parana- 
panema, Estado de S. Paulo) : alto da cabega avinhado na metade an- 
terior; na posterior, do vertice a nuca, cinzento, com intense brilho 
metalico verde-bronze, cambiando em violaceo; parte baixa do pescogo 
e porgao interescapular subjacente violaceo-acinzentadas; alto do dorso 
e coberteiras superiores das asas avinhado-ferruginosas; dorso e su- 
pracaudais cinzento-plumbeos; primarias plumbeo-anegradas; remiges 
terciarias pardacentas; coberteiras inferiores das asas plumbeas; rec- 
trizes plumbeo-anegradas, com o quarto terminal brancacento, em con- 
traste maior ou menor com a parte restante; mento e garganta cinza 
muito claro, quase branco, sem limites nitidos com as partes contiguas; 
lado anterior do pescogo e peito avinhados, com mescla de cinza e toques 
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de ferrugem,; abdome cinzento-plumbeo, esmaecendo na parte media e 
junto as infracaudais, plumbeo-esbranqui^adas; bico pardo-escuro, patas 
vermelhas. 

MEDIDAS (em milimetros) 

Columba cayennensis cayennensis 

asa cauda 

5 $ 
Itacoatiara (marg. direita do Amazonas)   172 114 
Idem, idem   
Lago Canagari (marg. direita do Amazonas)   170 111 
Idem, idem   

asa cauda 

9 9 

166 114 

175 104 

Columba cayennensis sylvestris 

Lago do Batista   189 121 
Idem, idem  185 118 
Idem, idem  179 117 
Rio Curua do Sul (Para)   179 117 
Aramanai (Rio Tapajos)   185 120 
Santarem (Rio Tapajos)   174 113 
Porto Marcondes (Rio Paranapanema)   195 122 
Lins (oeste de S. Paulo)   188 110 
Idem, idem   180 112 
Porto Marcondes (Rio Paranapanema)   186 111 
Porto Cabral (Rio Parana)   185 122 
Rio das Almas (Goiaz)   185 115 
Rio Verde (Goiaz)   185 114 
Miranda (Mato Grosso)   188 117 
Rio Arica (Mato Grosso)   175 113 
Ilha Madre de Deus (Bahia)   180 120 
Colatina (Espirito Santo)   185 122 

Os caracteres estao sujeitos a variagoes individuals, nao somente 
no que respeita a dupla coloragao das rectrizes, como a maior ou menor 
abundancia de ferrugem nas coberteiras superiores das asas, etc. As 
femeas, alem de um pouco menores, tern as costas e as coberteiras das 
asas pardacentas, com variavel banho de oliva, e quase sem tons de vinho 
ou ferrugem. 

A variagao no colorido das rectrizes e muito importante do ponto 
de vista das relagoes de C. c. sylvestris com as ragas vizinhas, e especial- 
mente com a forma guianense. E' de admitir-se que as aves de Sao 
Paulo e sul de Mato Grosso, de nos bem conhecidas, apresentam caracte- 
risticas semelhantes as do Paraguay. Nelas e sempre evidente o con- 
traste formado pela porgao terminal branco-acinzentada das rectrizes, 
fora dai quase pretas. Marchando para o norte, via litoranea, este con- 
traste vae-se atenuando com terem as rectrizes colorido geral cada vez 
mais claro, a ponto de exemplares da Bahia (Ilha de Madre de Deus, Re- 
concavo) e mesmo do Espirito Santo (Colatina) quase nao se poderem 
diferengar dos do Maranhao e margem direita do baixo Amazonas (Rio 
Tapajos) ; especimes do centro de Mato Grosso (Rio Arica) combinam 
tambem com os do nordeste, sob este particular. Ja os de Lago do Ba- 
tista (a leste do baixo Madeira), no trecho medio da margem meridional 
do Amazonas, concordam muito mais com os de Sao Paulo. Os da re- 
giao de Itacoatiara, ao norte do Rio Amazonas, apesar das variagoes, 
aproximam-se tambem muito mais dos do Brasil meridional do que dos 
da Bahia e Rio Tapajos, parecendo autorizar assim a ampliagao da area 
geografica de C. c. sylvestris ate aquele habitat septentrional. 
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A "pomba do ar" dos paulistas, ou "pocagu" dos baianos, ainda cos- 
tuma ser bastante frequente onde perdurem reservas grandes de mata, 
ou nao a tenham exterminado os cagadores. Encontramo-la em nume- 
rosos bandos, ha mais de tres lustros, na regiao de Valparaizo (oeste 
de Sao Paulo) e Sant'Ana do Paranaiba (sudeste de Mato Grosso), ban- 
queteando-se nas mais altas copas, nao longe do povoado. No Recon- 
cavo da Bahia (Ilha de Madre de Deus), durante os meses de verao vi- 
sitavam regularmente as quixabeiras, arvores das caatingas, que por 
essa epoca se enche de frutos maduros. Goeldi fala de sua quantidade 
profusa em Mara jo e outras ilhas do delta Amazonico; mas o quase 
nada que se sabe de sua nidificagao e habitos diz bastante da ignoran- 
cia ainda existente no que respeita a vida das nossas aves mais comuns. 

DiSTRiBUigAo. Leste do Peru (La Merced, Chirimoto, Rio Ucaya- 
li, Chamicuros, Urubamba) e da Bolivia (Rio Beni, La Paz, Cochabam- 
ba, Tarija, Santa Cruz); Paraguay (Sapucay, Villa Rica, Colonia 
Risso, Alto Parana, Puerto Casado, Amambai); norte da Argentina 
(Missiones, Tucuman, Corrientes, La Rioja, Santa Fe, Chaco, Formo- 
sa),; Brasil, da margem esquerda do Rio Solimoes e da direita do Rio 
Amazonas ao extremo sul: Rio Solimoes (Manacapuru), Rio Ju- 
rua (Joao Pessoa), Rio Madeira (*Lago do Batista, Humaita), Rio Ta- 
pajos (Boim, *Santarem, *Caxiricatuba, *Piquiatuba), Rio Curua, Rio 
Xingu (Vitoria), Rio Tocantins (Ilha Goiana, Arumateua), leste do 
Para (Benevides), Estado do Maranhao (Tranqueira, *Primeira Cruz), 
Piaui, Paraiba, Bahia (Rio Grande, Sao Marcelo, Rio Preto, Macaco 
Seco, *Ilha de Madre de Deus, *Ilheus, Rio Belmonte, Trancoso, Alco- 
baga, Peruipe, Caravelas, Rio Mucuri), Espirito Santo (Colatina), Rio 
de Janeiro (Porto Real), Minas Gerais (Lagoa Santa, Agua Suja), Sao 
Paulo (*Iguape, *Juquia, Itarare, Ipanema, Tijuco, Taipas, Faz. Caioa, 
*Rio Paranapanema, *Assiz, *Valparaizo, *Lins, *Barra do Rio Dou- 
rado, Rio Parana, *Porto Cabral), Parana (Jacarezinho, Pitangui, Rio 
Borrachudo, Rio dos Indios, Vera Guarani, Rio Iguagu), Santa Catari- 
na (Blumenau), Rio Grande do Sul (Taquara, Mundo Novo, Pelotas), 
Mato Grosso (Corumba, *Miranda, *Tres Lagoas, *Sant'Ana do Paranai- 
ba, *Cuiaba, Chapada, *Santo Antonio, *Rio Arica, *Rio das Mortes, 
Vacaria), Goiaz (cid. de Goiaz, *Rio das Almas, Veadeiros, *Pilar, *Rio 
Claro). 

Genero OREOPELEIA Reichenbach 

Oreopeleia Reichenbech, 1852, Av. Syst. Natur., p. XXV. Tipo, por designagao 
original, "Columba martinicana" de Brisson (= Columba martinica Linne). 

Compreende este genero pombas de porte mediano, antes terrestres 
de habitos e de aspecto semelhante aos de Leptotila, donde serem tam- 
bem correntemente chamadas "juritis". Destas, todavia, se distinguem 
em caracteres importantes, dos quais a forma normal (nao afilada na 
parte terminal) da primaria externa e, talvez, de todos o mais saliente. 
Outras feigoes peculiares as especies do grupo sao a cauda arredondada, 
de 12 rectrizes subiguais, sempre muito mais curta do que a asa; dedos, 
relativamente curtos (o medio, sem a unha, sempre muito mais curto do 
que o tarso); tarso revestido de largos escudos transversals na face an- 
terior e de pequenas escamas hexagonais na posterior; regiao periof- 
talmica desnuda; plumagem de colorido pleno, sem manchas nem 
pintas (salvo, em certas especies exoticas, uma lista escura nas boche- 
chas), mas frequentemente lustrada de reflexos metalicos no lado su- 
perior. 
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Grupo exclusivamente neotropico, abrange uma vintena de especies 
distribuidas pelas regioes quentes das tres Americas, desde o sul dos 
Estados Unidos e o Mexico, atraves das Antilhas, da America Central 
e da Colombia (a leste e a oeste dos Andes), e de quase toda America 
Meridional cisandina, ate o Paraguay. 

CHAVE DIAGN6STICA DAS ESPfiCIES BRASILEIRAS DE 
OREOPELEIA 

$3 — partes superiores ruivo-ametistinas, com mistura de 
pardo-azeitonado nas coberteiras superiores das asas; 
partes inferiores brancas, com o peito sombreado de 
cinzento-vinaceo; 9 $ — partes superiores pardo- 
bronzeadas, com o manto tingido de violeta e as 
supracaudais cor de cobre; primarias cor de ferru- 
gem, passando a bronzino na parte terminal; rectri- 
zes cor escura de cobre, lustradas de violeta; 
abdome e infracaudais brancos   Oreopeleia violacea 

$ $ — as partes superiores pardo-azeitonadas, com o pileo 
cinzento, lustrado de bronze no vertice e a regiao 
interescapular fortemente tingida de violeta; partes 
inferiores ocraceo-aleonadas, com a garganta esbran- 
quigada e 0 peito mais ou meitos tingido de pardo- 
ametista; 9 $ — partes superiores inteiramente 
verde-bronze, com excegao apenas da fronte, mais ou 
menos lavada de ferrugem; primarias pardo-bronzea- 
das; rectrizes cor de bronze, como o dorso; abdome 
e infracaudais de colorido baio ou aleonado   Oreopeleia montana 

Oreopeleia violacea (Temm. & Knip) 

Columba violacea Temminck, 1810, em Temminck & Knip, Les Pigeons, I, p. 67, 
pi. 29: "le Nouveau Monde", local, erronea, em substituisao a qual Hellmayr 
& Conover propuseram o Rio de Janeiro.1 

Nenhuma referencia a esta pomba pudemos rastrear nas noticias e 
cronicas sobre o Brasil antigo, ignorando-se mesmo si ela jamais rece- 
bera, do indio ou do sertanejo, nome particular, capaz de distingui-la 
de sua congenere- A especie teve a sua primeira descrigao de TEMMINCK, 
em comedos do seculo passado, com base num exemplar unico do Museu 
de Paris, de incerta procedencia. Hellmayr & Conover (1942), de 
quern haurimos esses informes, aventam a possibilidade de ser ele ori- 
ginario do Rio de Janeiro, que porisso sugerem como localidade tipica. 
Essa proposta fica porem naturalmente prejudicada pela reiterada su- 
gestao anterior de Pinto2, que escolhera como tal a Bahia. 

Segundo o conceito de Hellmayr (1906), nisso acompanhado pelos 
autores modernos, a especie compreende duas ragas geograficas, uma 
das quais, Oreopeleia violacea albiventer (Lawrence), limitada ao sul 
da America Central e norte adjacente da Colombia. 

Oreopeleia violacea violacea (Temminck & Knip). 
Geotrygon violacea Salvadori, 1893, Catal. Bds. Brit., Mus., XXI, p. 565, parte: 

Bahia. — Ihering, 1894, Rev. Mus. Paul., Ill, p. 404: Sao Paulo; idem, 1900, 
loc. cit., IV, p. 163: Cantagalo, — Lima, 1920, Rev. Mus. Paul,, XII, 2a. pte., 
p. 96: Ilheus (Garbe). 

Geotrygon violacea violacea Hellmayr, 1906, Novit. Zool., XIII, p. 384: Sto. 
Antonio do Prata, Rio Jordao, Vitoria; idem, 1912, Abhandl. math.-physik, 
Kl. Bayr. Akad. Wiss., XXVI, N.0 2, p. 97: Prata. 

1) Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser., XIII, pte. 1, n.0 1, p. 606, nota 1 (1942). 
2) Revista do Mus. Paulista, XIX, p. 69 ,1935); id., XXII, p. 169 (1938). 
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Oreopeleia violacea Pelzeln, 1870, Zur Orn. Bras., p. 279: Ipanema (Natterer). 
Oreopeleia violacea violacea Pinto, 1935, Rev. Mus. Paul., XIX, p. 69: Serra do 

Palhao, Rio Jucurucu, Ilheus; idem, 1938, loc. cit., XXII, p. 169: Ilheus, 
Franca, Ituverava. 

Oreopelia violacea violacea Sztolcman, 1926, Ann. Zool. Mus. Pol. Hist. Nat., V, 
p. 117: Vermelho (Chrostowski) . 
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Fig. 2 — Oreopeleia violacea violacea (Temm. & Kinp). $ de Franca 
(Sao Paulo). 

A descrigao que se segue e a de um macho adulto coleccionado em 
novembro de 1932 na Serra do Palhao (proximo do Rio Gongogi, Bahia) 
pelo sr. Walter Garbe. 
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0 alto da cabega, quase branco na fronte, e na metade anterior 
de cor clara, tirante a cinza, com leve banho vinaceo; o vertice, muito 
mais escuro que o resto, e fortemente lustrado de reflexos bronzeos, 
com cambiantes de violeta; nuca cinzento-avinhada, passando grada- 
tivamente ao violeta ametistino no manto e regiao interescapular; baixo 
dorso pardo-azeitonado, com mescla de violeta; uropigio e supracau- 
dais violaceo-arruivados; coberteiras superiores das asas e secunda- 
rias pardo-azeitonadas, lustradas de violeta; primarias cor de canela, 
com a parte terminal escurecida; rectrizes violaceo-arruivadas no lado 
superior e acaneladas na inferior, com a ponta pardo-escura; lados da 
cabega cor muito clara de cinza, lavada de vinho; mento e garganta 
brancos, passando a vinaceo claro no peito; abdome branco, irregu- 
larmente manchado de tons creme; infracaudais brancas, com a borda 
externa tingida parcialmente de ferrugem; bico e patas vermelhos. 
Medidas: asa 149 mms; cauda 92mms; bico 16 mms- 

A femea equivale ao macho em tamanho, mas difere bastante na 
plumagem, tendo as partes superiores e as asas pardo-azeitonadas, lus- 
tradas de bronze na nuca e de ametista no manto; as primarias sao 
pardo-escuras, com a borda externa acanelada; as supra-caudais e o 
lado superior das rectrizes sao violaceo-acaneladas; a garganta branca, 
o peito pardo-acinzentado, o abdome e as infracaudais brancos. 

Muito menos comum do que a sua congenere, esta pomba frequenta 
as matas tanto do norte, como do sul do Brasil, conforme a seguir vai 
pormenorizado. 

DiSTRiBUigAo. Paraguay (Alto Parana, Sapucay, Santa Barbara), 
Bolivia (Santa Cruz, Buena Vista), Brasil este-septentrional e meri- 
dional; Para (Prata), Bahia (*Ilheus, *Serra do Palhao, Rio Ju- 
curucu), Espirito Santo (*Pau Gigante), Rio de Janeiro (Cantagalo, 
leste de Minas Gerais (*Rio Doce), Sao Paulo (Ipanema, *Franca, 
Ituverava, *Porto Cabral), Parana (Vermelho, nao longe de Guara- 
puava). 

Oreopeleia montana (Linne) 

Columba montana Linne, 1758, Syst. Nat., ed. 10, pte. 1, p. 163 (baseada em 
"The Mountain Partridge" de Edwards, Nat. Hist, of Birds, III, p. e pi. 119, e 
em Sloane, Voyage in Jamaica, II, p. 304, pi. 261, fig. 1) : Jamaica. 

Com Hellmayr & Conover, aceitamos o ponto de vista de Bond 
{Auk, XLIX, 1932, p. 494), para quern Oreopeleia martinica (Linn.), 
estranha ao Brasil, e a nossa "pomba cabocla" de que a seguir nos ocupa- 
remos, sao simples variedades geograficas da presente especie. 

Oreopeleia montana montana (Linne). 
Columba montana Wagler, 1827, Syst. Av., I, fol. 16, spec. 75: Paraguay, 

Brasil, Cayenne, Jamaica. — Wied, 1833, Beitr. Naturges. Bras., IV, (2), p! 
479: Cabo Frio, Rio Mucuri, Caravelas, Belmonte, Porto Seguro. 

Geotrygon montana Sclater & Salvin, 1867, Proc. Zool. Soc. London, p. 591: 
alto Rio Negro, Para (Wallace). — Reinhardt, 1879, Vidensk, Medd. 
Naturhist. Foren., p. 58: Lagoa Santa. — Berlepsch, 1873, Journ. f. 
Ornith., XXI, p. 248: Blumenau. — Berlepsch & Ihering, 1885, Zeits. 
Ges. Orn., II, p. 178: Taquara, Arroio Grande. — Chapman & Riker, 1891, 
Auk, VIII, p. 162: Diamantina. — Allen, 1893, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 
V, p. 149: Chapada. — Salvadori, 1893, Catal. Bds. Brit. Mus., XXI, p. 567: 
Rio Negro e Para (Wallace), Bahia (Wucherer). — Ihering, 1889, Annua- 
rio do Estado do Rio Grande do Sul, XVI, p. 146: Mundo Novo; idem, 1899, 
Rev. Mus. Paul., Ill, p. 404: Iguape (Krone); idem, 1900, loc. cit., IV, p. 
163; Cantagalo, Nova Friburgo (Euler). — Iher. & Ihering, 1907 Cat. 
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Faun. BrasiL, Aves, p. 25: Iguape. — Goeldi, 1903, Ibis, p. 499: Rio Capim. 
— Hellmayr, 1907, Novit. ZooL, XIV, p. 407: Humaita; idem, 1910, loc. 
cit., p. 417: Alianga, Calama; idem 1912, Abb. Math.-physik. Kl. Akad. 
Wiss., XXVI, N.0 2, p. 97; Rio Capim, Para. — Snethlage, 1908, Journ. f. 
Orn., LVI, p. 22: Monte Verde; idem, 1914, Bol. Mus. Goeldi, VIII, p. 68: 
Para, Mocajatuba, Anindeua, Sta. Isabel, Benevides, Peixe Boi, Cameta, Rio 
Curua, Boim, 6bidos. 

Oreopeleia montana Pelzeln, 1870, Orn. Bras., Ill, p. 279: Mato Dentro, Ipa- 
nema, Morungaba, Vila Bela de Mato Grosso, Borba, Manaus, Marabitanas, 
Para. — Stone, 1928, Proc, Acad. Nat. Sci. Phila, LVIII, p. 151: Rio Guama. 
— Pinto, 1938, Rev. Mus. Paul., XXIII, p. 543: Manacapuru; idem, 1938, 
loc. cit., XXII, p. 170: Manacapuru, Obidos, Santarem, Iguape, Ilha do Car- 
doso. — Griscom & Greenway, 1941, Bull. Mus. Compar. Zool., LXXXVIII, p. 
139: Tauari, Obidos, Santarem. 

Oreopelia montana Burmeister, 1856, Syst. Uebers. Th. Bras., Ill, p. 206: Nova 
Friburgo. — Cabanis, 1874, Journ. f. Orn. XXII, p. 230: Cantagalo. 

Oreopeleia montana montana Hellmayr & Conover, 1942, Field Mus. Nat. Hist 
Publ., Zool. Ser., XIII, pte. I, n.0 1, p. 602: Utinga, Lago Cuipeua, Rio Acara, 
Tome Agu, Boim, Caxiricatuba, Tauari, Labrea, Rio Manacapuru. — H. F. A. 
Camargo, 1946, Papeis Avulsos do Dept. de Zool., VII, p. 157: Boraceia. — 
Pinto, 1947, Arquivos de Zoologia, V, p. 337: Rio Pracupi. — Friedmann, 
1948, Proc. Un. St. Nat. Mus., XCVII, pag. 402: Sao Gabriel. 

Vive esta pomba exclusivamente nas grandes matas, onde se ali- 
menta de preferencia no chao, a maneira das rolas e juritis, donde os 
nomes de "Juruti vermelha" e "Juruti da mata", por que e habitual- 
mente conhecida entre os sertanejos. Segundo o Principe Maximiliano, 
a quem parece ter escapado a existencia de duas especies no genero, era 
ela conhecida entre os tupis da costa por "Parari"; mas este nome, si 
em algum tempo gozou de acepgao mais precisa, tornou-se comum a 
varias pombas indigenas de aparencia e habitos mais ou menos seme- 
Ihantes. Goeldi (Aves do Brasil, 1894, p. 371) refere ainda as deno- 
mina?6es de "Pomba cabocla" e "Juruti piranga"; mas e impossivel 
dizer se esta ultima, tirada evidentemente de Pelzeln ( ex Natterer 
manuscr.) teria curso normal entre os indios, ou se, pelo contrario, a 
cunharam, por analogia, os ulteriores ocupantes da terra. Ricardo 
Krone, num exemplar remetido de Iguape (sul de Sao Paulo) para o 
Museu Paulista, registra o apelido de "Rola do mato grosso", eviden- 
temente alusivo a vida mateira da especie. 

Descrita originariamente na Jamaica, e esta pomba encontrada em 
quase toda America Meridional cisandina, a partir do sul do Mexico, 
America Central e Grandes Antilhas, ate o norte do Paraguay, inclu- 
sive a bacia Amazonica e todos os Estados do Brasil. Nesta extensa 
area as populagoes mantem invariaveis as caracteristicas da raga, qae 
passamos a descrever, com base num macho adulto de Vila Ema (arre- 
dores da Cidade de Sao Paulo), coleccionado em 30 de margo de 1947 
pelo sr. E. Dente, auxiliar-preparador do Departamento de Zoologia: 
lado superior ruivo-purpureo com a fonte ferruginosa e cambiando a 
pardo-azeitonado no baixo dorso, nas supracaudais e coberteiras supe- 
riores das asas; lados da cabega e do pescogo ruivo-purpureos, com 
uma faixa branco-arruivada nas bochechas; rectrizes pardo-azeitona- 
das, com lustro vinaceo e mescla apreciavel de ruivo; mento e gargan- 
ta esbranquigados, com toques de ferrugem; lado inferior do pescogo, 
colo, e peito pardo-arruivados, com forte banho vinaceo; abdome e 
infracaudais ocraceo-aleonados, com mescla irregular de ferrugem; co- 
berteiras inferiores das asas cor intensa de ferrugem e rectrizes cor de 
canela, escurecidas na parte1 terminal. O bico e as patas vermelhos, 
muito descorados pela dessecagao. Medidas; asas 136 mms; cauda 85 
mms; culmen (abstraida a porgao basal, plumada) 13 mms. 
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De exemplar a exemplar essas caracteristicas experimentam largas 
variagoes, ora pela grande predominancia do brilho purpureo, especial- 
mente no pescogo e regiao interescapular, ora pela maior ou menor abun- 
dancia dos tons de ferrugens no abdome. 

As femeas diferem a primeira vista dos machos, com terem as 
partes superiores inteiramente pardo-olivaceas e, como tambem as partes 
inferiores, sem qualquer vestigio de vinho ou purpura: a parte ante- 
rior do pileo e tingida de ferrugem, o peito pardo-arruivado, e o abdo- 
me branco-aleonado claro. 

DiSTRiBUigAo. Florida (acidental), sul do Mexico (Vera Cruz 
etc.), Grandes Antilhas (Cuba, Jamaica, Sao Domingos, Porto Rico, 
Sao Thomas etc.), America Central (Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panama), Colombia (Puerto Valdivia, Florencia, Bonda), 
Venezuela (Merida, Rio Cassiquiare, Cerro Yapacana), Trinidad, Guia- 
nas, Ecuador (Sarayacu, Zamora, Rio Peripa), Peru (Yurimaguas, 
Marcapta, Rio Ucayali, Chamicuros), Bolivia (Tilotilo), norte do Pa- 
raguay (Alto Parana) e quase todo Brasil: Rio Negro (Sao Gabriel), 
Rio Solimoes (*Manacapuru) e baixo Amazonas (*Igarape Aniba, *Rio 
Atabani, *Lago do Serpa, *Itacoatiara, *obidos), Rio Jurua (*Joao Pes- 
soa) e Rio Eiru (*Sta. Cruz), Rio Purus (Monte Verde), Rio Madeira 
(Humaita, Alianga, Calama), Rio Tapajos (*Santarem, *Caxiricatuba, 
Boim, *Rio Arapiuns), Rio Curua, *Rio Pracupi, Rio Tocantins (Ca- 
meta), leste do Para (Rio Capim, Benevides, Peixe Boi, Sta. Isabel), 
Bahia (Caravelas, Belmonte, Porto Seguro, Rio Mucuri), Espirito 
Santo (*Pau Gigante), Rio de Janeiro (Cabo Frio, Cantagalo, *Distrito 
Federal), Minas Gerais (Lagoa Santa), Sao Paulo (*Iguape, *Cana- 
neia, *Vila Ema, *Rio Juquia), Sta. Catarina (Blumenau), Rio Grande 
do Sul (Taquara, Arroio Grande. 

0 ninho observado por Goeldi na serra dos Orgaos, durante o mes 
de setembro, "era antes uma depressao primitiva entre um punhado de 
folhas finas de arvores e taquaras'" ficava a cerca de um metro do 
chao, e continha dois borrachos, ainda, cegos e seminus. 

Genero SCARDAFELLA Bonaparte 

Scardafella Bonaparte, 1855, Compt. Rend. Acad. Sci. Paris, XL, N.0 1, p. 24: 
Tipo, por designagao original, Columba squamosa Temminck (= Columba 
squammata Lesson). 

O desenho escamoso da plumagem, resultante da orla semilunar 
preta que enfeita cada pena, e atributo comum e saliente de todos os co- 
lumbidas deste grupo neotropico, tambem dos vulgarmente conhecidos 
pelo nome de rolas. A cauda, de comprimento pelo menos igual ao da 
asa, e constituida de 12 rectrizes sub-iguais e de ponta extensivamente 
branca nos pares laterals. 

Scardafella squammata (Lesson), que e das duas especies do ge- 
nero a unica representada na America do Sul, distingue-se de S. inca 
(Lesson), sua similar norte-americana, pelo tamanho maior, cor de- 
negrida (em vez de acanelada) da barba externa das remiges prima- 
rias, coberteiras superiores do bordo da asa largamente tingidas de 
branco e desenho escamoso muito mais nitido em todas as partes da 
plumagem, e interessando nas partes inferiores tambem o peito (quase 
imaculado em inca). 



30-XII-1949 Oliv^rio Pinto — Monograf. dos Columbidae brasileiros 273 

Scardafella squammata (Lesson) 

Columba squammata Lesson, 1831, Traite d'Ornithologie, livr. 6, p. 474 — basea- 
da em Columba squamosa Temminck & Knip, 1810 (nao Bonnaterre, 1792), 
Les Pigeons, vol. I, p. 59: Bahia. 

Distinguem-se nesta especie duas ragas geograficas, uma das quais 
(S. s. ridgwayi Richmond) esta confinada a regiao costeira da Colom- 

bia e da Venezuela e consta diferir da brasileira apenas pela maior lar- 
gura do debrum das penas, pescogo e alto do peito ordinariamente mais 
intensamente lavados de vinho, bico algo mais grosso e em geral mais 
longo (Hellmayr). 

Scardafella squammata squammata (Lesson). 
Columba squamosa (nao de Bonnaterre, 1792), Temminck, 1813, Hist. Nat. des 

Pigeons et des Gallinacees, I, pp. 336 e 484: Bahia. — Wied, 1821, Reise nach 
Brasilien., II, pp. 160 e 232: Barra da Vareda (Rio Pardo,, nos confins da 
Bahia e Minas Gerais) e Po?6es (perto de Conquista); idem, 1883, Beitr. 
Naturges, Bras,, IV, (2), p. 469: Sertao da Bahia e Minas. 

Fig. 3 — Scardafella squammata squammata (Lesson). 9 de Caipe 
(Bahia). 
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Columba squamosa Burmeister, 1856, Syst. Uebersicht Thiere Brasiliens, III p. 
298: Fazenda das Carrancas (a sudoeste de Lagoa Santa). — Reinhardt, 
1870, Videnks. Medd. Naturhist. Foren., 1870, p. 55: Franca (Lund), Para- 
catu, Rio Sao Francisco, Curvelo, Fazenda das Carrancas, Sete Legoas, Tabo- 
leiro Grande. 

Seardafella squamosa Bonaparte, 1854, (= 1857), Conspect. Gen. Av., II, p. 85: 
Brasil. — Pelzeln, 1870, Zur. Ornith Brasil., Ill, p. 277: Irisanga (= 
Orissanga), Sitio do Ban, Fazenda Jose Dias (Natterer col.), Minas Gerais 
(Schuch). — Forbes, 1881, The Ibis, p. 356: Paraiba e Pernambuco (entre 
Macuco e Garanhuns). — Salvadori, 1893, Catal. Birds of Brit. Mus., XXI, p. 
464, em parte: Bahia (Wucherer), Jose Dias (Natterer), Pernambuco 
(Forbes). — Ihering, 1899, Rev. Mus. Paul., Ill, p. 400: Sao Paulo. — 
Nicoll, 1904, The Ibis, p. 40: Bahia. — Reiser, 1910, Denks. math-naturwiss. 
Kl. Akad. Wissens. Wien, LXXVI, p. 87: Joazeiro, Serra de Soledade; idem, 
1925, loc. cit., p. 190: Fazenda da Serra (no Rio Grande, Bahia). — Sne- 
thlage, Bol. Mus. Nacional, II N.0 6, pp. 48 e 68: Ceara e Maranhao (Sao 
Bento). 

Seardafella brasiliensis Sztolcmann, 1826, Ann. Zool. Mus. Polon. Hist. Nat., V, 
p. 117: Invernadinha. 

Seardafella ridgwayi brasiliensis Beebe, 1907, Zoologia, I, N.0 1, p. 21, fig. 5, c; 
costa norte do Brasil. — Ridgway, 1916, Bull. Un. St. Nat. Museum, I, pte. 
VII, p. 389 (em chave) : Brasil. 

Seardafella squammata squammata Hellmayr, 1908, Novitates Zoologicae, XV, p. 
92: cid. de Goiaz, Bahia e Rio Jordao (Robert) ; idem, 1929, Field Mus, Nat. 
Hist., Zool. Ser., XII, p. 465: Filadelfia (no Rio Tocantins), Cocos (perto de 
Codo), Sao Francisco (no alto Parnaiba), Ibiapaba, Deserto, Arara, Quixada, 
Jua (perto de Igatu). — Naumburg, 1930, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., LX, p. 
68: Piraputanga. — Pinto, 1932, Rev. Mus. Paul., XVII, 2a. pte., pp. 106, 711 e 
801: Sant'Ana do Paranaiba e Porto Tibiri^a (Rio Parana); idem, 1935, loc. 
cit., XIX, p. 63: Ilha de Madre de Deus, Caipe, Cidade de Barra; idem,, 1936, 
loc. cit., XX, p. 38: Rio das Almas; idem, 1938, loc, cit., XXII, p. 160: Boa 
Vista, Bonfim, Cid. de Barra, Ilha de Madre de Deus, Caipe, Rio Pandeiro, Cana 
Brava, Jaragua (= Rio das Almas), Caconde, S. Jose do Rio Pardo, Jaboti- 
cabal, Rincao, Bauru, Capivari, Presid. Epitacio, Porto Tibiri§a, Rio Pardo. — 
Hellmayr & Conover, 1942, Field Museum Nat. Hist., Zool. Ser., XIII, pte. I, 
N.0 1, p. 050: Macaco Seco (pto. de Andarai), Sao Marcelo, Joazeiro, Soledade, 
Lamarao, Quixada, Jua, Sao Francisco (alto Parnaiba), Cocos (pto. de Codo), 
Ibiapaba, Deserto, Arara, Rios das Velhas, Rio Jordao, Agua Suja, Orissanga 
(col. Natterer), Invernadinha, Faz. Morungaba, Goiaz, Filadelfia (Rio To- 
cantins), Cavalcante, Veadeiros, Piraputunga. — Pinto, 1943, Papeis Avulsos 
do Dept. de Zoologia, III, pp. 273 e 282: Ilha de Madre de Deus e Caipe. — 
Berla, 1946, Bol. Mus. Nacional, Nov. Ser., Zoologia, N.0 65, p. 2: Recife. — 
Pinto & Camargo, 1948, Papeis Avulsos do Dept. de Zool., VIII, p. 302: Rio 
das Mortes (H. Sick col.). 

Entre as rolas, como sao vulgarmente os pombos menores, esta logo 
se reconhece, nao so pelo elegante desenho escamoso da plumagem, que 
e ornada de riscos transversals semilunares escuros, sobre fundo cin- 
zento muito claro, como ainda pela voz caracteristica, muito bem repre- 
sentada na onomatopeia "fogo-apagou", pela qual e em toda parte co- 
nhecida. O nome de "rola cascavel", conquanto incluido pela generali- 
dade dos autores na sinommia vulgar da especie, e alusivo ao ruido pe- 
culiar de chocalho ou guiso, que ela produz ao levantar voo, e de uso 
muito pouco comum, nao nos ocorrendo te-lo ouvido alguma vez dos 
habitantes do interior. Gragas a Marcgrave, sabemos que entre os m- 
dios da costa nordestina ela era chamada "picui-pinima", que quer dizer 
rola pintada1. 

Descreve-la-emos com base num macho adulto por nos proprio coli- 
gido na Bahia (Ilha de Madre de Deus), patria tipica da especie: 
partes superiores de colorido fundamental cinzento-pardo, mais claro no 

1) — "Picui-piuna", registrado por E. Goeldi (Aves do Brasil, p. 380), nao passa, com 
toda probabilidade, de lapso do autor, ou simples erro tipogrdfico. 
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alto da cabega do que no dorso, com todas as penas orladas de debrum 
semilunar preto, dando ao con junto aspect© escamoso caractenstico; 
coberteiras superiores externas das asas quase inteiramente brancas, 
debruadas de preto na ponta; mento e garganta brancos, com discos 
transversals semilunares pouco distintos; partes inferiores restantes 
brancas, com as penas oureladas de forte debrum semilunar escuro e 
tingidas de leve banho vinaceo no peito e nos lados do pesco^o; subcau- 
dais brancas, com a ponta debruada de preto; remiges primarias par- 
do-escuras, com o lado superior do pogonio externo denegrido e os dois 
tergos basais do pogonio interno cor intensa de canela; coberteiras in- 
feriores das asas pretas, ou cor de canela em maior ou menor extensao; 
rectrizes centrais cinzentas no lado superior e anegradas no inferior e 
na ponta; as do segundo par inteiramente pretas, com a base cinzenta; 
as do terceiro semelhantes as do segundo par, com uma estreita mancha 
apical branca; as do quarto, quinto e sexto par pretas, respectivamen- 
te com o quarto, o tergo e a metade terminals brancos; bico pardo-es- 
curo, mais claro na base; patas cor de rosa clara. Medidas: asa 96 
mms.; cauda 98 mms.; bico (culmen) 18 mms. 

Ha muito pouca variagao entre os individuos das varias populagoes, 
que podem diferir na quantidade mais ou menos apreciavel de vinaceo 
no peito, na largura dos debruns semilunares, ou na extensao do branco 
nas rectrizes. Entre estas variagoes so as do ultimo caso assumem em 
certas popula?6es constancia capaz de Ihes emprestar sentido zoogeogra- 
fico. 0 branco nas rectrizes atinge o seu maximo nas aves do Recon- 
cavo da baia de Todos os Santos, nao so porque abrange maior extensao 
da pena nos tres pares externos, como ainda se acha sempre presente 
nas do terceiro par, onde nao raro ocupa apreciavel porcao do trecho 
terminal. Nas aves do interior de Sao Paulo, pelo contrario, as rectri- 
zes externas sao brancas em menor extensao, as do terceiro par sendo 
inteiramente pretas ou apenas manchadas de branco na orla terminal. 

A fogo-apagou que ja ocorre no norte do Paraguay, frequenta as 
zonas secas e descampadas do planalto e do nordeste brasileiros, esten- 
dendo-se ao sul ate o interior de Sao Paulo e o norte do Parana. Na 
porcao mais septentrional de sua area de dispersao chega ate a costa, 
sendo, por exemplo, na Bahia, comunissima em toda a orla do Recon- 
cavo, onde vive em boa vinzinhanga com as duas rolinhas comuns do 
genero Chaemepelia. Aos casais, ou em pequenos bandos, e vista a 
qualquer hora do dia, catando no solo pedregoso e seco as sementinhas 
de qus se sustenta. Nao obstante, temos muito poucas informa§6es sobre 
os seus habitos, e particularmente sobre a sua reprodugao em vida livre, 
Segundo o prlncipe Neuwied, o ninho feito de gravetos como na gene- 
ralidade dos pombos, fica na espessura de arbustos copados e contem 
dois ovos brancos. Tolera bem o cativeiro posto que os dois sexos este- 
jam representados, reproduzindo-se ate as vezes nesta condigao. 

DiSTRiBUigAo: Norte do Paraguay (Vila Rica, Horqueta, Cerro 
Amambay, Nueva Germania, colinas do Apa)1 e regioes descobertas do 
Brasil central e oriental: Maranhao (*Boa Vista, Sao Bento, Cocos, 
Sao Francisco), Piaui (Ibiapaba, Deserto, Arara), Ceara (Quixada, 
Jua), Pernambuco (Recife, prox. de Macuco), Bahia (Joazeiro, Sole- 
dade, ^Barra do Rio Grande, *Bonfim, *Ilha de Madre de Deus, *Caipe, 
Macaco Seco, Pogoes, Barra da Vareda), Minas Gerais (Curvelo, Para- 
catu, Sete Lagoas, Taboleiro Grande, :::Rio Pandeiro, Rio Jordao, Agua 

1) — Cf. Alfr. Laubmann, Anz. Orn. Gesells. Bay., II, p. 389 (1933). 
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Suja), centro e oeste de Sao Paulo (Orissanga, *Capivari, *Sao Jose do 
Rio Pardo, *Monte Alegre, *Caconde, *Jaboticabal, *Rincao, *Lins, 
*Assiz, *Lucelia, *Botucatu, *Bauru, *Porto Marcondes, *Presiden,te 
Epitacio, *Porto Tibiriga), Parana (Invernadinha, Faz. Murungaba), 
Goiaz (*Rio Claro, Goiaz, *Nova Roma, *Jaragua, *Rio das Almas, Vea- 
deiros, Cavalcante, Filadelfia), sul de Mato Grosso (Sant'Ana do Pa- 
ranaiba, Piraputanga, *Corumba,' *Salobra, *Rio das Mortes, Vacaria). 

Genero UROPELIA Bonaparte 

Uropelia Bonaparte, 1855, Comp. Rend. Acad. Sci. Paris, XL, N.0 1, p. 24. Tipo, 
por monotipia Columbina campestris Spix. 

As rolas de que agora nos iremos ocupar sao ainda mais rabilon- 
gas do que as do genero Scardafella, e destas a primeira vista se distin- 
guem: pela plumagem imaculada (sem manchas semilunares), parda 
em cima e quase branca nas partes inferiores; pela presenga de um 
espelho metalico nas coberteiras superiores das asas, e ainda pela mui- 
to mais forte diferenca de comprimento das rectrizes, cujo tamanho e 
aproximadamente o mesmo nos tres pares centrais, e depois diminui 
gradativamente nos tres pares laterals, de modo que as externas tern 
apenas cerca de dois tergos de comprimento das centrais. 

Compoe-se este genero de uma unica especie, aparentemente in- 
susceptivel, ela propria, de divisao em ragas geograficas. 

Uropelia campestris (Spix) 

Columbina campestris Spix, 1825, Av. Spec. Nov. Bras., II, p. 57, pi. 75, fig. 2: 
"in campis Bahiae" (cf. Hellmayr, 1906, Abhandl. 2 Kl. Bayr. Akad. Wissens,. 
XXII, p. 697). — Reiser, 1910, Denks. math.-naturw. Kl. Akad. Wiss., LXXVI, 
p. 87: Santa Filomena, Lagoa do Saco; idem, 1924, loc. cit., p. 192: Piaui. 

Columba venusta Temminck, 1825, Nouv. Rec. PI. Color., livraison 57, pi. 341, 
fig. 1: "dans la province de Goyas"' (Auguste St. Hilaire col.), 

Columbula campestris Burmeister, 1856, Syst. Uebers. Thiere Brasil., Ill, p. 299: 
"in Innern Brasiliens, auf dem Camposgebiet". — Reinhardt, 1870, Vidensk. 
Medd. Naturhist. Foren., p. 54: Paracatu (Lund). — Pelzeln, 1870, Orn, 
Bras., Ill, p. 276: Rio Uruu, Bacalhau, Estrela, Cuiaba (Natterer). — 
Sclater & Salvin, 1878, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 141: "Arare" {= Arari, 
na Ilha de Marajo). — Allen, 1893, Amer. Mus. Nat. Hist., V, p. 149: 
Cachoeira (H. Smith). 

Uropelia campestris Bonaparte, 1857, Comp. Gen. Av., II, p. 85: Minas Gerais. 
— Salvadori, 1893, Catal. Birds, of Brit. Mus., XXI, p. 489: Rio Uruu 
(Natterer), Chapada (H. Smith). — Goeldi, 1897, Ibis, p. 164: Lagoa do 
Amapa. — Hellmayr, 1908, Novit. Zool., XV, p. 93: Rio Tesouras, Goiaz; 
idem, 1929, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., XII, p. 469: Cocos (pto. de 
Codo), Filadelfia (baixo Tocantins). — Snethlage, 1914, Bol. Mus. Goeldi, 
VIII, p. 66: Pacoval, Pindobal, Rio Arari, Sao Natal (na Ilha de Marajo); 
idem, 1926, Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro, II, p. 48: Ceara. — Naumburg, 
1930, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., LX, p. 69: Tapirapoa. — Stone & Roberts, 
1934, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., LXXXVI, p. 377: Descalvados. — Pinto, 
1938, Rev. Mus. Paul,, XXII, p. 164: Pirapora, Rio das Almas, Coxim; idem, 
1938, Boletim Biologico, Nov. Ser., Ill, p. 103: Rio das Mortes e Rio Crista- 
lino (W. Garbe col.); idem, 1941, Arquivos de Zoologia do Est. de S. Paulo, 
II, p. 9: Cuiaba. — Hellmayr & Conover, 1942, Field Mus. Nat. Hist., Zool; 
Ser., XIII, pte. I, N.0 1, p. 551: campos de Marajo, Arari, Codo, Filadelfia, 
Cuiaba, Cambara, Sao Marcelo etc. (material revisto). — Pinto & Camargo, 
1948, Papeis Avulsos do Dept. de Zoologia, VIII, p. 303: Chavantina, (Rio 
das Mortes, Dr. H. Sick col.). — Pinto, 1949, Bol, Mus. Goeldi, X, p. 346: 
Cuiaba, Rio Arica. 
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Uropelia campestris figginsi Oberholser, 1931, Proc. Colo. Mus. Nat. Hist., X, 
p. 24: Descalvados. 

Uropelia campestris campestris Pinto, 1936, Rev. Mus. Paul., XX, p. 39: Fazen- 
da Formiga (Rios das Almas). 

A falta de especimes topotipicos, baseia-se a seguinte descri^ao 
num adulto por nos proprio coligido no Rio das Almas, umas dez le- 
guas a nordeste da cidade de Jaragua (sul de Goiaz) : a metade ante- 
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Fig. 4 — Uropelia campestris (Spix). ^ de Pirapora (Rio Sao Fran- 
cisco, Estado de Minas Gerais). 

rior do pileo, desde a base ao bico ate proximo ao vertice, e cinzento- 
plumbea, contrastando com o resto das partes superiores pardo-azeito- 
nadas, mais carregadas no dorso anterior e na regiao occipital do que 
no pescogo e nas coberteiras superiores das asas; os lados da cabe- 
ca, acinzentados a volta dos olhos e pardos na regiao auricular, passam 
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insensivelmente ao cinzento-vinaceo em diregao a garganta, cuja por§ao 
central e mais clara, como tambem o mento; lados do pescogo, colo e por§ao 
adjacente do peito branco-avinhados, sombreados levemente de cinza; 
abdome branco, tingido de pardo-cinzento claro nos flancos; infracau- 
dais brancas, sem mancha; grandes coberteiras superiores das asas, al- 
gumas delas com a barba externa caracteristicamente manchada no trecho 
medio de larga nodoa metalica violeta, a que se seguem, antes da ponta 
pardo-olivacea, uma estreita faixa transversal negra e outra branca; re- 
miges terciarias, algumas com intensa nodoa subterminal negra, lustra- 
da de azul ferrete, na barba externa; primarias pardo-olivaceas, pas- 
sando a branco na metade basal; coberteiras subalares pretas; rectri- 
zes pardo-escuras, quase pretas na pagina inferior, as dos tres ou quatro 
pares laterais terminadas obliquamente em branco; bico pardo-escuro 
e patas amarelas. Medidas rasa G9 mms^; cauda 81 mms.; culmen 
10 mms. Na ave viva o rebordo palpebral e amarelo e a iris azul. 

A area de distribuigao desta rola se estende a partir do leste da 
Bolivia (Santa Cruz) pelos campos descobertos do interior seco do 
Brasil, coincidindo em parte com a de Scardafella squammata squam- 
mata, cujo habitat e regime sao muito semelhantes; mas e considera- 
velmente mais restrita do que a desta ultima, que nao so se estende mui- 
to mais para o sul, como abrange no nordeste brasileiro larga faixa lito- 
ranea, onde Uropelia campestris e desconhecida. No Estado de Mato 
Grosso as duas especies possuem cada qual o seu domlnio geografico, 
excluindo-se mutuamente em quase toda parte; em Goiaz e no interior 
do Piaui, pelo contrario, apresentam larga zona de distribuigao pratica- 
mente comum. 

Ficou-nos lembranga viva da ocasiao em que pela primeira vez a 
encontramos em estado de liberdade, ao percorrermos as primeiras horas 
da manha o chapadao cortado pelo Rio das Almas, no sul de Goiaz. Em 
grupos de uma meia duzia de individuos, catavam no chao as pequenas 
sementes de que se sustentam, escolhendo de preferencia as trilhas des- 
pidas de qualquer vegetagao. Nada de particular parece ter sido obser- 
vado sobre os seus habitos, inclusive a nidificagao. 

Segundo Hellmayr & Conover, os caracteres se mantem constan- 
tes em todas as populacoes da especie, desaparecendo em face de series 
adequadas as diferengas que conduziram a separagao das aves de Mato 
Grosso como Uropelia campestris figginsi Oberholser. 

DiSTRlBUigAo: Leste da Bolivia (Santa Cruz) e zonas do campo do 
centro e norte do Brasil: norte e centro de Mato Grosso (Tapirapoa, 
*Cuiaba, *Santo Antonio, *Barra do Rio Arica, Cachoeira, Cambara, 
*Coxim, *Rio das Mortes, *Rio Cristalino), Goias (Rio Uruu, Rio Te- 
souras, Bacalhau, Estrela, *Rio das Almas, Filadelfia), oeste de Minas 
Gerais (Paracatu, *Pirapora) e da Bahia (Sao Marcelo do Rio Preto), 
sul do Ceara e do Piaui (Santa Eilomena, Lagoa do Saco), Maranhao 
(Cocos), Ilha do Marajo (Arari, Pacoval, Pindobal), norte do Para 
(Amapa). 

Genero COLUMBINA Spix 

dolumhina Spix, 1825, Av. Spec. Nov. Bras., II, p. 57. Tipo, dcGgnado por Gray 
(1841), Columbina strepitans Spix. 

Nas rolas deste genero a cauda e mais curta do que a asa e de 12 
rectrizes; destas so as externas sao decididamente mais curtas do que 
as dos pares restantes e, como tambem as do par vizinho, completamen- 
te brancas; as centrais, e nao raro tambem as subcentrais, sao cinzen- 
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tc pardas ate a extremidade; as dos pares intermedios seguintes sao 
brancas, com a base e a margem externa escurecidas, em extensao va- 
riavel, mas sempre decrescente das mais centrais para as laterals. No 
lado externo das asas, que sao eutaxicas (5.a remige secundaria pre- 
sente), alinham-se varias coberteiras com a ponta azul-negra, forman- 
do um espelho transversal e obliquo. 

A especie unica ocorre em quase toda a por^ao da America Meri- 
dional situada ao sul e a leste da bacia Amazonica, e tambem, a oeste 
dos Andes, na regiao central do Chile. 

CHAVE PARA AS ESPeCIES E SUBESPfiCIES DO GfiNERO 
COLUMBINA SPIX 

a. Tamanho medio maior (machos adultos com 90 a 94 mms. de 
asa); colorido geral mais carregado; as partes superiores, 
inclusive as rectrizes centrais, sao pardo-acinzentadas, uni- 
formes, ou quando muito com mistura tenue de tons ardo- 
siados no alto da cabe?a (Argentina, Paraguay, Brasil me- 
ridional e ocidental)   C. picui picui 

Fig. 5 — Columbina picui picui (Temminck). $ de Aquidauana 
(Mato Grosso). 
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aa. Tamanho pouco inferior (machos com menos de 90 mms, de 
asa); colorido geral mais desbotado; as partes superiores 
sao de colorido cinzento claro passando ordinariamente a 
ardosiado ou plumbeo na regiao interescapular e no alto da 
cabega (norteste do Brasil)   C. picui strepitans 

Columbina picui (Temminck) 

Columba picui Temminck, 1813, Hist. Nat. Pig. Gallin., I, ps. 435 e 498 (baseada 
em "Paloma Picui" de Azara, Apunt., N.0 324): Paraguay. 

E' esta uma das muitas aves sul-americanas cuja primeira descrigao 
se deve a Felix Azara, que escrevendo nos primeiros anos do seculo 
passado nos disse ser ela "muito comum no Paraguay e nas regioes ba- 
nhadas pelo Rio da Prata". Nao muitos anos depois, a especie foi en- 
contrada no nordeste do Brasil por Spix, que a batisou com o nome de 
Columbina strepitans. Todavia, como as populagoes a que respectiva- 
mente correspondem as descrigoes de Azara e de Spix apresentem al- 
gumas diferengas apreciaveis, razao existe para serem separadas como 
subespecies, sob os nomes que os direitos de prioridade conferem 
a cada qual. 

Nos. 

60, 
9.105, 

30.117, 
30.119, 
30.121, 
10.090, 
30.120, 
18.319, 
12.416, 
12.334, 
12.597, 
17.110, 
17.111, 
30.122, 
30.118, 
30.123, 

MEDIDAS (em milimetros) 

S $ 
(Col. do Dept. de Zoologia) asa cauda 

Columbina picui picui 
La Plata (Argentina)   92 78 
Itaqui (Rio G. do Sul)   94 82 
Corumba (Mato Grosso) .... 88 73 
(idem, idem)   91 80 
(idem, idem)   87 78 
(idem, idem)   
(idem, idem)   
Salobra (idem)   93 82 
Miranda (idem)   89 78 
(idem, idem)   
Aquidauana (idem)   
Cuiaba (idem)   93 84 
(idem, idem)   89 78 
(idem, idem)   86 77 
(idem, idem)   
(idem, idem)   

bico 

12 
12 
13 
12 
13 

13 
14 

13 
13 
13 

91 
86 

91 
85 

92 
90 

9 $ 
cauda bico 

81% 
72 

80 
72 

76 
75 

13 
12 

13 
13 

13 
13 

Columbina picui strepitans 

7.373, Bonfim (Bahia)   88 79 13 
7.378, Joazeiro (idem)   90 80 14 
7.376, (idem, idem)   87 74 12 
7.375, (idem, idem)   89 76 14 

Columbina picui picui (Temminck) 
Columbula1 picui Burmeister, 1856, Uebers. Thiere Brasil., Ill, p. 300: Brasil 

meridional, Montevideo, Paraguay. — Pelzeln, 1870, Orn. Bras., p. 276: Sao 
Paulo (Apiai, perto do Rio Paranapanema), Mato Grosso (Cuiaba, Vila Maria, 
Cai^ara). — J. A. Allen, 1893, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., V. p. 149: Cha- 
pada (perto de Cuiaba, col. H. Smith). — Ihering, 1899, Annuario do Est. do 
Rio Grande do Sul, XVI, p. 146: Rio Grande do Sul (Mundo Novo, Rio 
Grande, Pedras Brancas) ; idem, 1902, Rev. Mus. Paul., V, p. 284: Sao Paulo 

1) Columbula Bonapalte, 1855 Compt. Rend. Acad. Sci. Paris. XL, p. 22 — nome novo 
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(Iguape). — Hellmayr, 1907, Novit. Zool., XIV, p. 408: Amazonas (Humai- 
ta, no alto Madeira). — Menegaux, 1917, Rev. Fran?. d'Orn., p. 25: Sao 
Luiz de Caceres (antiga Vila Maria) . 

Columbina picui picui Pinto, 1932, Rev. Mus. Paul., XVII, 2.a parte, p. 711 — 
Mato Grosso (Aquidauana). — Pinto, 1940, Arquivos de Zoologia, II, p. 9: 
Mato Grosso (Cuiaba, Santo Antonio). — Stone & Roberts, 1934, Proc. Acad. 
Nat. Sci. Phila., LXXXV, p. 377: Mato Grosso (Descalvados). 

Para descrever os caracteres desta raca servir-nos-emos de um $ 
adulto (N.0 30.121 da col. do Dep. de Zoologia) procedente de Corum- 
ba: alto da cabeca cor cinzento-plumblea clara (com algumas penas par- 
das da plumagem juvenil de permeio), excepgao feita da porcao anterior 
brancacenta e levemente tocada de vinho; dorso pardo, levemente ar- 
ruivado; coberteiras superiores da cauda muito mais claras do que o 
dorso, passando ao cinzento claro; mento e meio da garganta brancos, 
passando a claro cinzento-avinhado nos lados da cabeqa, peito e porgao 
alta do abdome; baixo abdome mais claro do que o peito, passando 
gradativamente a branco quase puro nas coberteiras infracaudais; co- 
berteiras superiores das asas um pouco mais claras do que o dorso, as 
medianas com a ponta manchada de azul-negro, de modo a formar um 
espelho transversal obliquo muito distinto; as externas marginadas 
de branco; primarias escuras, quase pretas as mais externas com a 
margem de fora distintamente tingida de canela claro; secundarias es- 
curas, com a barba interna debruada de branco; terciarias da cor do 
dorso, com a barba interna largamente tingida de preto junto a borda; 
rectrizes centrais cinzento-ardosiado claro; rectrizes do segundo par 
cinzento-ardosiadas, com a porgao terminal quase branca; as' do ter- 
ceiro, quarto e quinto pares brancas, com a porcao basal cinzenta e a 
barba externa escurecida ate proximo a ponta; rectrizes do sexto par 
inteiramente brancas, como as infracaudais imediatamente superjacen- 
tes; coberteiras inferiores das asas negras, como tambem as do bordo 
da asa. 0 bico e pardo-escuro e as patas, agora desbotadas, deviam ser 
roseas no animal vivo. Medidas: asa 87 mms. cauda 78 mms. culmen 
13 mms. 

As variacoes observadas nos caracteres acima descritos sao muito 
pequenas nos $ $ tanto do sul de Mato Grosso, como da regiao de Cuia- 
ba. Elas residem: na tonalidade do dorso, ora mais cinzenta, ora mais 
pardo-arruivada; na cor do pileo, mais intensamente plumbeo em al- 
guns exemplares do que noutros; no rebordo externo das primarias, as 
vezes escuro como o resto da pena etc.. As $ 9 se distinguem prin- 
cipalmente pela ausencia de banho vinaceo no peito e a falta de cinzen- 
to no pileo, que e pardo. Sao tambem, em regra, um pouco menores. 

Colecionamos esta pombinha em Cuiaba, junto as margens do rio 
homdnimo; mas nao temos nenhuma nota sobre seus habitos, seme- 
Ihantes alias aos das outras rolas. Wetmore, que a encontrou em todos 
os lugares do Paraguay, Uruguay e Republica Argentina por onde via- 
jou, conta-nos que "a especie e social e decididamente gregaria onde 
quer que haja alimentacao em abundancia". Apareciam geralmente em 
grupos de uma meia duzia de individuos, nao sendo raros os bandos de 
25 ou 30. Segundo ainda o mesmo autor, frequentam a beira das moi- 
tas de vegetacao, como tambem os campos descobertos, afastando-se ra- 
ramente dos pontos onde hajam arvores em que se abriguem e mos- 
trando atracao particular pelo chao arado de fresco Aparece tambem 
nos centres habitados,^ sem exceptuar as ruas e pracas de grandes ci- 
dades como Buenos Aires, onde teve ocasiao de observa-la 0 sagaz 
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servador de cujo livro1 estamos tirando estes apontamentos. Faz ninho 
nos primeiros meses do ano, de gravetos e palha, a cerca de dois metres 
do chao, a beira das moitas, entre garranchos. Poe dels ovos, brancos, 
e de mais ou menos 23 mms. de diametro longitudinal. 

Distribuicao : Republica Argentina (Tucuman, Jujuy, Mendoza, 
Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba, Rio Negro, Entre Rios, Formosa), 
Chile (Valparaizo, Santiago), Uruguay (Montevideo, Maldonado, Pay- 
sandu), Paraguay (Chaco, Vila Rica, Sapucay, Alto Parana, Rio Pilco- 
mayo, Rio Apas), leste da Bolivia (Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, La 
Paz, Chuquisaca) e zonas descampadas do Brasil oeste-meridional, com 
ocorrencias na Amazonia (alto Madeira) e oriental: Mato Grossc 
(*Corumba, *Salobra, *Miranda, *Aquidauana, Descalvados, *Cuiaba, 
Sao Luiz de Caceres, Rio Guapore), Rio Grande do Sul (Itaqui, Mundc 
Novo, Pedras Brancas), sul de Sao Paulo (Iguape, Apiai). 

Columbina picui strepitans Spix 
Columhina strepitans Spix, 1825, Av. Spec. Nov. Bras., II, p. 57, pi. 75, fig. 1: 

campos do Piaui. — Reiser, 1910, Denks. mathem.-naturw. Kl. Akad. Wissens. 
Wien, LXXVI, p. 87: Bahia (Joazeiro, Soledade), Paiui (Lago Parnagua, 
Pedrinha). 

Columbula picui (nao Columba picui Temminck) Salvadori, 1893, Catal. Birds. 
Brit. Mus., XXI, p. 470, em parte: Ceara. — Snethlage, 1926, Bol. Mus. Nac. 
Rio de Janeiro, II, p. 48: Ceara. 

Columbina picui strepitans Hellmayr, 1929, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., 
XII, p. 466: Piaui (Arara, Ibiapaba), Ceara (Varzea Formosa, Quixada). 
— Pinto, 1938, Rev. Mus. Paul., XXII, p. 162: Bahia (Joazeiro, Bonfim, Cida- 
de da Barra). 

Difere esta subespecie da precedente pelo colorido geral mais claro, 
mais desbotado, especialmente nas partes superiores. Suas caracteris- 
ticas podem ser assim descritas, um <5 adulto de Joazeiro tornado por 
tipo: o dorso, a porgao adjacente das asas e as rectrizes centrais, sao 
pardo-acinzentadas claras, com fraca mistura de pardo; o manto, cin- 
zento-azulado ou plumbeo, faz visivel contraste com o dorso e continua- 
se sem limite precise com o alto da cabega, mais ou menos tingido de 
pardo; a borda externa das terciarias e coberteiras superiores vizi- 
nhas e de um branco puro, em intenso contraste com as primarias, 
pretas e sem nenhum rebordo arruivado distinto. No lado inferior o 
abdome e as infracaudais sao alvos, como raros tons de creme; o peito 
e de cor levemente avinhada, quase sem mistura de cinza. Como se 
infere da nossa tabela de medidas, nas aves nordestinas o porte parece 
um pouco inferior, em media, ao das de Mato Grosso. 

Como vimos, pertencem a esta forma as populagoes de Columhina 
picui distribuidas pelo interior dos Estados este-septentrionais do 
Brasil, desde as margens do Rio Sao Francisco no Estado da Bahia, ate 
o sul do Maranhao, o Piaui e o Ceara. Nao ha registros de sua pre- 
senga no oeste de Pernambuco, onde todavia seguramente ocorrera. 

Distribuicao: Maranhao, Piaui (Lago Parnagua, Ibiapaba, Ara- 
ra), Ceara (Varzea Formosa, Quixada), norte da Bahia (Rio Sao Fran- 
cisco, Soledade, *Bonfim, * Joazeiro). 

1) Alex. Wetmore, ''Observations on the Birds of Argentina, Paraguay, Uruguay, and 
Chile", em Bull. Un. St. Nat. Museum. N.0 133, p. 178 e segs. (1926). 
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Genero COLUMBIGALLINA Boie 

Columbigallina (nao de Oken, 1817, nomen nudum) Boie, 1826, Isis, Heft 10, col. 
977. Tipo, por monotipia, Columba passerina Linne. 

Chaemepelia Swain son1, 1827, Zool. Journ., Ill, p. 361. Tipo, designado por 
Gray, 1841, Coiumba passerina LinnIs. 

Este genero conta no Brasil com tres especies, incluindo-se neste 
numero as duas pombas rolas mais comuns e de mais larga distribuigao. 
De habitos sociaveis, passam a maior parte do tempo no chao, onde 
procuram o alimento constituido essencialmente de sementinhas e graos. 
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Fig. 6 — Columbigallina passerina griseola (Spix). $ de Belem 
(Para). 

A falta de caracteristicas morfologicas de valor diagnostic© si tomadas 
isoladamente, o grupo em con junto se reconhece, antes de tudo, pelo 
comprimento relativamente pequeno da cauda (que nunca excede aos 
tres quartos da asa), cujas rectrizes diminuem leve e gradualmente de 

1) O nome de Swainson e encontrado sob inumeras formas, umas decorrentes de 
lapses dos autores, outras do intuito de corrigir a grafla original, que e a unica 
sancionada pelas regras de Nomenclatura. 
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tamanho das centrais para as laterals (cauda arredondada) e, quando 
nao de todo escuras, nunca tem branco mais que a orla terminal; pelas 
remiges externas largas ate a ponta; pela presenca de entalhe brusco, 
delimitando um dente no bordo da barba interna da quarta primaria 
(a contar de fora). Os sexos diferem sempre no colorido da pluma- 
gem, que e sempre mais viva, mais intensa, nos machos do que nas fe- 
meas. 

CHAVE PARA AS ESPECIES BRASILEIRAS DO 
GfiNERO COUMBIGALLINA 

A. Bordos laterals dos tarsos guarnecidos de uma escova longitu- 
dinal de minusculas penas; axilares e coberteiras inferiores 
das asas, pelo menos as proximais, pretas   

AA. Tarsos inteiramente implumes; axilares e coberteiras inferiores 
das asas cor de canela intenso. 

B. Pesco?o e peito de colorido uniforme, sem indicio de dese- 
nho escamoso (America meridional cisandina, das Guianas 
ao Paraguay, atraves do Brasil este-septentrional e cen- 
tral)   

BB. Penas do pesco?o e do peito esbranquigadas nos bordos e 
escuras no centro, dando a plumagem aspecto escamoso 
caracteristico (Guianas e Brasil septentrional, da Amazo- 
nia ao norte da Bahia)   

Columbigallina talpacoti (Temminck) 

Entre as congeneres brasileiras distingue-se esta especie facilmente 
pelos tarsos, guarnecidos em cada lado de uma fileira de penas curtas 
O densas. Na subespecie tipica, que e a unica de distribui^ao larga no 
Brasil, as coberteiras inferiores das asas sao pretas, o mesmo aconte- 
cendo com as remiges, que so muito excepcionalmente se mostram tin- 
gidas de canela na orla interna. Isso a distingue de C. t. rufipennis 
(Bonaparte) e outras racas mais septentrionais, em que subalares e 
remiges ferruginosas sao caracter saliente. 

CHAVE PARA AS SUBESPECIES BRASILEIRAS DE 
COLUMBIGALLINA TALPACOTI 

A. Remiges inteiramente escuras (America do Sul cisan- 
dina, das Guianas ao norte da Argentina)   C. talpacoti talpacoti 

A A. Remiges parcialmente cor de canela (do sudeste do 
Mexico ao sul da Venezuela, atraves da America Cen- 
tral e leste da Colombia)   C. talpacoti rufipennis 

Columbigallina talpacoti talpacoti (Temminck). 

Columha talpacoti Temminck, 1811, em Temminck & Knip, Les Pigeons, I, Colom- 
bigallines, p. 22: America do Sul (posto que o tipo se admite ser procedente 
do Brasil, a Bahia foi por nos escolliida como patria)1. — Wied, 1833, Beitr. 
Naturges. Bras., IV, p. 465: Rio de Janeiro, Cabo Frio, Espirito Santo etc. 
— Euler, 1867, Journ. f. Orn., XV, pp. 189, 190, 196 e 198: Cantagalo. 

Columha minuta (nao de Linne, 1766) Wied, 1821, Reise nach Brasil, II, p. 341 
(340 na ed. in-8vo) : Ilha Cachoeirinha (Rio Belmonte). 

Columbina cabocolo Spix, 1825, Av. Spec., Nov. Bras., II, p. 58, pi. 75a, fig. 1: 
Brasil (local, nao especificada). 

C. talpacoti 

C. minuta 

C. passerina 

1) Pinto, Rev. Mus. Paul., XXII, p. 163 (1938). 
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Columbina talpacoti Hellmayr, 1910, Novit. Zool., XVII, p. 416: Rio Madeira 
(Calama) e Rio Machados (Maruim); idem, 1910, Abhandl. Math.-physik. 
Kl. Bayr, Akad Wissens., XXVI, N.0 2, pp. 80, 96 e 122; Peixe-Boi, Mexiana. 

Chamaepelia talpacoti Burmeister, 1856, Syst. Uebers. Th. Bras., Ill, p. 297: 
Rio de Janeiro. — Euler, 1867, Journ. f. Orn., XV, p. 417: Cantagalo. — 
Sclater & Salvin, 1867, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 591; Rio Tocantins. — 
Pelzeln, 1870, Orn. Bras., Ill, p. 277: Rio de Janeiro, Sapitiba, Ipanema, 
Tijuco, Sao Vicente (perto do Rio Guapore), Forte do Rio Branco, Para. — 
Reinhardt, 1870, Vidensk. Medd. Naturhist. Foren., 1870, p. 56: Lagoa 
Santa. — Hamilton, 1871, Ibis, p. 309: Itapetininga. — Layard, 1873, Ibis, 
p. 396: Nazare (= Belem). — Berlepsch, 1874, Journ. f. Orn., XXII, p. 274: 
Blumenau. — Allen, 1876, Bull. Essex Inst. VIII, p. 82: Santarem. — 
Forbes, 1881, Ibis, p. 357: Pau d'Alho, Paraiba. — Berlepsch & Ihering, 
1885, Zeits. Gesam. Orn., II, p. 176: Taquara do Mundo Novo, Arroio Grande. — 
Boucard & Berlepsch, 1892, The Humminh Bird, II, p. 41: Porto Real. — 
Salvadori, 1893, Catal. Birds Brit. Mus., XXI, p. 485: Guiana Inglesa, Guia- 
na Francesa, Bolivia, Brasil (Para, Ceara, Pernambuco, Bahia, Sao Paulo, 
Nova Fribur^o Uhapada, Baiao). — Goeldi, 1897, Ibis, p. 164; Lagoa Grande 
do Amapa, — H. Ihering, 1897, Rev. Mus. Paul., II, p. 166: Ilha de Sao 
Sebastiao; idem, 1899, III, p. 400: Sao Sebastiao, Sao Paulo. — Salvadori, 
1897, Bol. Mus. Zool. Torino, XV, N.0 378, p. 14: Urucum. — Nicoll, 1904, Ibis, 
p. 40; Bahia. — Snethlage, 1908, Journ. f. Orn., LVI, pp. 516 e 538: Guiana, 
Alcoba?a. — Reiser, 1910, Denks. mathem.-naturwiss. Kl. Akad. Wissens. 
Wien, LXXVI, p. 87: Pau d'Alho (perto de Recife), Rio Sao Francisco, 
Cidade da Barra. — Grant, 1911, Ibis, p. 460: Rabicho (Rio Paraguay). — 
Menegaux, 1917, Rev. Franc. d'Orn., p. 25: Sao Luiz de Caceres, Pocone. — 
Stone, 1928, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., LXXX, p. 151: Castanhal. — Holt, 
1928, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., LVII, p. 281: Serra do Itatiaia. 

Columbigallina talpacoti Riker & Chapman, Auk, VIII, p. 162: Santarem, — 
Allen, 1893, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., V, p. 129: Chapada, — Ihering, 
1907, Catal. Fauna Bras., Aves, p. 22: Ipiranga, Sao Sebastiao, Sao Jose do 
Rio Pardo, Jaboticabal. — Snethlage, 1914, Bol. Mus. Goeldi, VIII, p. 65: 
Rio Tocantins (Alcobaga), Rio Tapajos (Goiana), Rio Maecuru, Arumanduba; 
idem, Bol. Mus. Nacional, II, N.0 6, p. 48: Ceara. 

Chamaepelia talpacoti talpacoti Hellmayr, 1929, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., 
XII p. 468: Rio Tocantins (Filadelfia), Maranhao, Piaui, Ceara. — Naum- 
BURG, 1930, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., LX, p. 68: Mato Grosso (Urucum), 
Rio Solimoes. — Pinto, 1932, Rev. Mus. Paul., XVII, 2a. pte., p. 712: Valpa- 
raizo, Sant'Ana do Paranaiba. 

Columbigallina talpacoti talpacoti Pinto, 1935, Rev. Mus. Paul., XIX, p. 66: 
Bahia (Madre de Deus, Caipe, Curupeba, Rio Jucurucu, Bonfim, Joazeiro); 
idem, 1936, loc. cit., XX, p. 39: Goiaz (Jaragua); idem, 1938, XXII, (Catal. 
Aves Bras., la. pte.), p. 163: Rio Jurua, Rio Tapajos, Rio Matipoo, Maria da 
Fe, Itatiba, Sao Jose do Rio Pardo, Capivari, Campo Grande, Corumba; idem, 
1941, Arquivos de Zoologia, II, p. 9: Coxim, Santo Antonio, Cuiaba, Chapada. 
— Hellmayr & Conover, 1942, Field. Mus. Nat, Hist., Zool, Ser., XIII, pte. 
I, N.0 1, p. 536: Boa Vista (Rio Branco), Ressaca (Rio Capim), Ipomonga 
(id.), Igarape da Piava, Boim, Obidos, Carolina, Barra do Corda, Sao Fran- 
cisco, Alto Parnaiba, Ibiapaba, Arara, Serra de Baturite, Varzea Formosa, Sao 
Marcelo, Macaco Seco, Terezopolis, Aragatuba, Vacaria, Urucum, Fazenda 
Morungaba, Filadelfia. — Pinto, 1943, Pap. Avulsos do Dept. Zoologia, III, 
pp. 273, 278 e 282: Ilha de Madre de Deus, Curupeba, Caipe; idem, 1944, loc. 
cit., p. 138 Monte Alegre. — Brodkorb, 1937, Occas. Pap. Mus. Zool. Univ. 
Michigan, N.0 349, p. 6: Arari (Ilha de Marajo). 

Muito comum em quase toda parte, ate mesmo nos arredores das 
grandes cidades, e esta rolinha vulgarmente conhecida por varies ape- 
lidos, alusivos na sua grande maioria a viva cor avermelhada dos machos 
adultos. Assim, e costume chama-la de rola "caldo-de-feijao"' em Sao 
Paulo, "sangue-de-boi" na Bahia e "rola roxa" no Rio Grande do Sul. 
Pertence tambem seguramente as que os tupis do nosso literal denomi- 
navam "picuipebas", termo registrado por Gabriel Soares e, ao que pa- 
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rece, ainda usado no Rio de Janeiro ate o comedo do seculo passado1. 
Azara, o primeiro autor a descrever a especie, conheceu-a entre os In- 
dies guaranis do Paraguay pelo nome de "picuipita" (rola vermelha) 
cujo significado esta mais de acordo com a zoonimia atualmente em 
voga. 

Para descrever a rolinha "caldo-de-feijao", tomaremos um $ adul- 
to de Curupeba (No. 14.398 do Dept. de Zoologia), lugarejo da orla ma- 
ritima da chamada Bahia de Todos os Santos (proximo a Ilha de Madre 
de Deus) : coberteiras superiores da cauda e dorso de intense colorido 
chocolate-avinhado, com mistura de pardo na regiao interescapular e 
nos lados; pescogo posterior e alto da cabega cinzento-plumbeos, des- 
maiando em diregao a fronte, que e clara, levemente lavada de vinho; 
remiges terciarias e coberteiras superiores internas das asas pardo-avi- 
nhadas, muitas delas com uma nodoa azul-negra na barba externa; pri- 
marias e coberteiras superiores respectivas escuras, quase pretas; partes 
inferiores vinaceo-cinzentas, clareando no peito e passando a branco 
quase puro na garganta e no mento; rectrizes centrais pretas, com a 
base mais ou menos extensamente tingidas de vinho; as laterais com 
uma larga ourela vinacea na ponta e no trecho adjacente da barba ex- 
terna. Bico pardo-escuro e patas vermelhas, 

Estas caracteristicas se mantem constantes em todas as populagoes 
da raga brasileira; nao obstante, observam-se sensiveis variagoes indi- 
viduais no tocante a intensidade do colorido, que ora e mais desmaiado, 
ora muito carregado, tirante a ruivo, Em certos individuos a barba in- 
terna das primarias e mais ou menos tingida de canela, preludiando o 
que em C. t. rufipennis e caracter constante e muito conspicuo. Como 
esta variagao ocorre irregularmente ate nas populagoes meridionals da 
especie, nao ha razao para manter-se Chaemepelia arthuri Bangs & 
Penard2, a qual teve por base exemplares com a referida peculiaridade3. 

As 9 9 diferem dos <5 logo a primeira vista; a plumagem 6 
pardo-cinzenta, com as partes superiores muito mais escuras e mais ou 
menos tingidas de oliva; a tinta vinacea, quando presente, limita-se de 
ordinario a leve banho nas coberteiras inferiores da cauda e superiores 
das asas. 

MEDIDAS (em milimetros) 

S $ 5 9 
NP asa cauda culmen asa cauda culmen 

20.844, Itacoatiara (Amazonas) ... 89 66 13 
22.653, (idem, idem)   86 68 13 
22.670, Rio Eiru (idem)   91 72 13 
22.655, (idem, idem)   88 66 13 
14.637, Aveiro (Rio Tapajos)   92 74 13 
14.638, Marai (idem)   87 70 13 
18.132, Tapera (Pernambuco) .... 86 66 12 
13.960, Caipe (Bahia, Reconc.) ... 94 71 13 
14.398, Curupeba (idem)   90 68 13 
24.537, Rio Piracicaba (Minas) .. 88 65 14 

1) Pelzeln (Zur Ornithol. Brasiliens, p. 277) escreve Picuypeon', mas temos pouca 
diivida de que houve aqui erro na cdpia do manuscrito de Natterer. 

2) Chaemepelia arthuri Bangs & Penard, 1918, Bull. Mus. Compar. Zool., LXII, p. 45; 
vizinhangas de Paramaribo (Guiana Holandesa). 

3) Cf. Hellmayr & Conover, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., XIII, pte. I, N.0 1, p. 539, 
nota 1 (1942). 
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24.538, (idem, idem)   
17.113, Cuiaba (Mato Grosso) .... 
17.112, (idem, idem)   
12.736, St.'Ana do Paranaiba (idem) 
14.722, Jaragua (Goiaz)   
31.882, Porto Marcondes (S. Paulo) 
26.804, Ipiranga (idem)   
26.149, Lins (idem)   
26.145, (idem, idem)   
28.995, Ibiti (idem)   
28.891, (idem, idem)   
27.259, Serra da Bocaina (idem) .. 
29.558, Ubatuba (idem)   

88 70 13 
94 74 14 

91 62 13 
92 71 13 
90 68 13 
90 70 12 
91 70 12 Vz 
90 70 13 

89 66 13 
90 68 13 

85 63 12 
91 70 12% 
91 68 13 

DiSTRiBUigAo : America Meridional cisandina (acidentalmente 
tambem no Chile), das Guianas ao Paraguay e norte da Argentina, atra- 
ves da Amazonia e de todos os Estados do Brasil. Guianas Inglesa 
(Georgetown, Demerara, Quonga, Annai, Rio Ituribisci, Rio Abary, 
Rio Anarica, Rio Bonasika, Bartica, Supenaam) ; Holandesa (Suri- 
nam, Panamaribo) e Francesa (Cayenne), leste do Peru (Rio Mara- 
hon, Amable Maria, La Merced) e da Bolivia (Rio Beni, Vitoria, Ri- 
beralta, Santa Cruz, Rio Surutu, Chaco boliviano), Paraguay (Alto Pa- 
rana, Sapucay, Rio Pilcomayo, Villa Rica, Itahu), norte da Argentina 
(Salta, Tucuman, Formosa, Missiones, Buenos Aires) e do Chile (Malle- 
co), Brasil; Rio Solimoes (Manacapuru), Rio Branco (Boa Vista, Forte 
do Rio Branco), e norte extremo do Para (Amapa)", Rio Jurua (*Joao 
Pessoa) e Eiru (Sto. Antonio, *Santa Cruz), baixo Rio Amazonas (*Ita- 
coatiara, Obidos, 'Mgarape Boiugu, Arumanduba, Serra do Erere), Rio 
Tapajos (Boim, Santarem, *Marai, *Aveiro, *Caxiricatuba, Goiana), 
Rio Tocantins (Alcobaca, Baiao), Ilha do Marajo (Arari), Ilha Mexia- 
na, distrito este-paraense (Belem, Castanhal, Rio Capim, Peixe-Boi), Es- 
tado do Maranhao (Carolina, Barra do Corda, Sao Francisco, Alto Par- 
naiba), Piaui (Arara), Ceara (Varzea Formosa, Serra de Baturite), 
Paraiba, Pernambuco (*Tapera, Pau d'Alho), Bahia (Rio Sao Francis- 
co, *Joazeiro, Sao Marcelo, Cidade da Barra, *Bonfim, Macaco Seco, 
*Ilha de Madre de Deus, *Curupeba, ^Caipe, *Rio Jucurucu), Espirito 
Santo (Pau Gigante), Rio de Janeiro (Sapitiba, *Manguinhos, Porto 
Real, Nova Friburgo, Cantagalo, Itatiaia, ^Rio Muriae), Minas Gerais 
(Lagoa Santa, *Maria da Fe, *Rio Matipoo, *Rio Doce, *Rio Piraci- 
caba), Sao Paulo (Ipanema, Tijuco, Itapetininga, Jaboticabal, *Sao 
Jose do Rio Pardo, *Batatais, *Serra da Bocaina, *Ubatuba, *Sao Se- 
bastiao, cid, de Sao Paulo, *Ipiranga, *Embu, *Capivari, *Monte Ale- 
gre, *Itatiba, *Mogi das Cruzes, *Rio Juquia, *Sao Miguel Arcanjo, 
*Rio Paranapanema, *Assiz, Vitoria, *Lins, Aracatuba, *Valparaizo, 
*Macaubas, *Ribeirao Mato Grosso, *Porto Cabral), Parana (Faz. Mu- 
rungaba), Santa Catarina (Blumenau), Rio Grande do Sul (Taquara, 
Mundo Novo, Arroio Grande), Mato Grosso C'Sant'Ana do Paranaiba, 
5:iCampo Grande, *Salobra, *Corumba, Urucum, Rabicho, *Coxim, *Cuia- 
ba, *Santo Antonio, *Rio Arica, *Chapada, Sao Vicente, Caceres, Pocone, 
*Rio das Mortes), Goiaz (*Jaragua, Filadelfia). 

Columbigallina talpacoti rufipennis (Bonaparte) 
Chamaepelia rufipennis Bonaparte, 1855, Compt. Rend. Acad. Sci. Paris, XL, p. 

22; arredores de Carthagena (Colombia). — Salvadori, 1893, Catal. Bds. 
Brit. Mus., XXI, p. 487: Mexico, America Central, Colombia, Venezuela. 

Columbigalina talpacoti rufipennis Friedmann, 1948, Proc. Un. St. Mus., XCVII, 
p. 401; Cucui (alto Rio Negro). 

Nao conhego de visu esta rolinha, que em data muito recente poude 
ser incluida na avifauna brasileira, atraves de um unico exemplar, $ 
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adulto, colecionado em Cuciri, margem esquerda do alto Rio Negro, junto 
a fionteira com a Venezuela. O conde Salvadori descreve-a como se- 
melhante a C. t. talpacoti, mas com as remiges e as coberteiras infe- 
riores das asas cor de canela, excepcao feita da extremidade das prima- 
rias, que sao pardas, como tambem a barba externa das secundarias. 0 
exemplar de Cacui, conforme observou Friedmann, possui a barba ex- 
terna da primaria inteiramente pardo-escura. Isso, de par com a ocor- 
rencia de individuos da ultima com vestigios de canela na margem das 
remiges (C. arthuri), reduz o hiato existente entre C. rufipennis e C. 
talpacoti, que assim adquirem novos titulos para serem tratadas como 
ragas geograficas de uma mesma especie. 

Atingindo a custo, como vimos. os ultimos limites septentrionais do 
Brasil, a sua area de dispersao dilata-se para o norte ate o sudeste do 
Mexico (Vera Cruz), atraves da Venezuela (vale do Orenoco) e ilhas 
adjacentes (Tobago, Margarita, Trinidad), do norte e leste da Colom- 
bia (Santa Marta, Cartagena, Bogota, Bucaramanga etc.) e da Ameri- 
ca Central. Desta area estao excluidas as populacoes da regiao ociden- 
tal da Colombia (vale do Rio Cauca) e do oeste do Mexico, as quais, 
com base em diferengas minimas, esta-se geralmente de acordo em se- 
parar de C. t. rufipennis, sob as denominacoes respectivamente de C. t. 
ca.ucae e C. t. eluta. 

Columbigallina minuta (Linne) 

Muito apropriadamente chamada por Azara de Pomba ana, e esta 
a menor de todas as rolinhas encontradas no Brasil. Ela convive na 
maioria dos lugares com C. talpacoti, mas desta ainda se distingue a pri- 
meira vista pela plumagem, que e cinzento-avinhada clara nos machos 
dultos, e pelo acanelado intense da barba interna das primarias e das 
coberteiras inferiores das asas. A especie, cu.ia distribuicao, bem mais 
larga do que a da rola vermelha, se estende do norte do Paraguay ao 
sudeste do Mexico, deixa se dividir em tres racas geograficas, das quais 
apenas uma pertence ao nosso territorio. 
Columbigallina minuta minuta (Linne) 

Columba minuta Linne, 1766, Syst. Nat., 12a. ed., I, p. 285: baseada em "Tur- 
tur parvulus (sic) fuscus americanus" de Brisson, Ornithol., I, p. 116 (descri- 
gao da femea, ou senao do macho jovem) : "in Dominicopoli Insula" (Ilha de 
Sao Domingos), localidade erronea, que Berlepsch & Hartert (Novitates 
Zoologicae, IX, 1902, p. 119) substituiram por Cayenne. 

Chamaepelia amazilia Bonaparte, 1855, Compt. Rend. Acad. Sci. Paris, XL, p. 
21: Peru. — Pelzeln, 1870, Orn. Bras,, p. 277: Sao Paulo (Marambicu, 
Itarare) e Mate Grosso (Cuiaba, Engenho do Gama, Vila Bela). 

Chamaepelia griseola (nao Columbina griseola Spix) Forbes, 1881, Ibis, p. 357: 
Recife e Paraiba. 

Columbigallina griseola Allen, 1893, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., V, p. 149: 
Chapada. 

Chamaepelia minuta Salvadori, 1893, Catal. Birds of Brit. Museum, XXI, p. 481, 
em parte: Trinidad, Guiana Inglesa, Peru, Brasil (Pernambuco, Bahia, Cha- 
pada). — Ihering, 1902, Rev. Mus. Paulista, V, p. 285: Piracicaba, Bahia. — 
Reiser, 1910, Denks. mathem.-naturwiss. Kl. Akad. Wien, LXXVI, p. 87: Per- 
nambuco (Pau d'Alho), Bahia (Joazeiro, Barrinha, Barra do Rio Grande, 
Sta. Rita do Rio Preto) e Piaui (Rio Parnaiba, Estreito). 

Columbigallina minuta Iher. & Ihering, 1907, Catal. Fauna Brazil., Aves, p. 22: 
Bahia, Sao Paulo (Piracicaba, Vitoria do Botucatu). — Snethlage, 1926, Bol. 
Mus. Nacional, II, N.0 6, pp. 48 e 68: Ceara e Maranhao (Sao Bento). 

Chamaepelia minuta minuta Hellmayr, 1929, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., 
XII, p. 467: Maranhao (Codo e alto Parnaiba), Piaui (Arara, Ibiapaba). — 
Naumburg, 1930, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., LX, p. 68: Mato Grosso (Pal- 
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meiras, Urucum). — Pinto, 1932, Rev. Mus. Paul., XVII, 2a. pte., p. 712: 
Tres Lagoas. 

Columhigallina minuta minuta Pinto, 1935, Rev. Mus, Paul., XIX, p. 65: Bahia 
(Ilha de Madre de Deus, Curupeba, Joazeiro, Bonfim); idem, 1936, loc. cit., 
XX, p. 88: Goiaz (Inhumas); idem, 1938, Bol. Biologico, Nov. Ser., Ill, p. 
103: Rio das Mortes; idem, 1938, Rev. Mus. Paul., XXII, p. 162: localids. 
da Bahia, Sao Paulo, Goiaz e Mato Grosso1 idem; 1940, Arquivos de Zoolo- 
fia, I, p. 234: Pernambuco (Tapera). —r Hellmayr & Conover, 1942, Field 

lus. Nat. Hist., Zool. Ser., XIII, pte. I, N.0 1, 531: Tome A^u (Rio Acara), 
Vitoria, Alto Parnaiba, Ibiapaba, Arara, Vazea Formosa. — Pinto, 1943, 
Pap6is Avulsos, III, pp. 273, 278: — Ilha de Madre de Deus, Curupeba. — 
Berla, 1946, Bol. Mus. Nacional, Zool., N.0 65, p. 7: Usina Sao Jose (no 
municipio de Igara^u), — Pinto & Camargo, 1948, loc, cit., VIII, p. 302: Cha- 
vantina (Rio das Mortes). 

As caracteristicas da raga sul-americana de C. minuta serao des- 
critas tomando por base um $ adulto (No. 13.954, da Col. orn. do Dept. 
de Zoologia de Sao Paulo) de Curupeba, coligido por W. Garbe em fe- 
vereiro de 1933. 

Alto da cabega cinzento-plumbeo, com mistura de pardo na regiao 
da nuca e clareando gradualmente em direcgao a fronte, que e clara, le- 
vemente tingida de roseo; lado posterior do pesco^o e manto cinzento- 
azulado (cor clara de chumbo), passando gradualmente a pardo no 
dorso e adjacentes coberteiras superiores internas das asas; uropigio 
e coberteiras superiores da cauda cinzento-plumbeos; coberteiras su- 
periores das asas plumbeo-pardacentas, as centrais lavadas de vinaceo 
e muitas delas com a barba externa ornada de grande nodoa preta, in- 
tensamente lustrada de violeta; remiges primarias pardo-escuras, com 
a barba interna cor de ferrugem ate proximo a extremidade; cobertei- 
ras inferiores da asa cor de ferrugem; partes inferiores muito mais. 
claras do que as superiores, quase brancas no mento e na garganta, pas- 
sando gradualmente a cinzento-avinhadas no peito; abdome brancacen- 
to no centro e acinzentado nos lados; infracaudais brancas, mais ou 
menos tingidas de cinza; tibias pardas, com mescla de penas escuras; 
rectrizes centrais cinzentas no lado superior e escuras no inferior; de- 
mais rectrizes pretas em baixo e em cima cinzento-plumbeas ate o trecho 
sub-terminal, que e enegrecido, principalmente nas mais laterais, e passa 
novamente a cinzento na orla extrema; as do par externo com a ponta 
e vizinho trecho da barba externa orladas de branco; bico pardo-ama- 
relo; patas cor de rosa, tornadas amarelas no exemplar conservado. 
Medidas: asa 76 mms.; cauda 57 mms.; culmen 11 mms. 

As 9 Q diferem dos ^ $ com terem todo o lado superior, do pileo 
as supracaudais, pardo, levemente lustrado de azeitona, e ausencia pra- 
ticamente completa de tons vinaceos, tanto nas asas, como nas partes 
inferiores, que sao pardo-amareladas, a excepgao da garganta, quase 
branca. 

MEDIDAS (em milimetros) 
$ $ 9 9 

Nos. Col. orn. Dept. de Zoologia asa cauda culmen asa cauda 
13.953, Ilha Madre de Deus (Bahia) 80 55 11 
18.133, Tapera (Pernambuco) .... 77 54 y2 11 
13.953, Ilha Madre de Deus (Bahia)' 80 55 11 
13.956, (idem, idem)   76 52 11 % 
13.954, Curupeba (idem)   76 57 11 
27.942, (idem, idem)   78 57 10 
7.381, Joazeiro (idem)   81 53 12 
7.389, Bonfim (idem)   73 56 

1) Os exemplares de Manacapuru pertencem a C. passerina griseola. 



290 ARQUIVOS DE ZOOLOGIA DO EST. DE SAO PAULO Vol. VII, Art. Ill 

30.126, Cuiaba (Mato Grosso) .... 74 55 11 
32.276, Rio das Mortes (idem)   79 56 12 
32.277, (idem, idem)   78 54 11 
14.721, Inhumas (Goiaz)   71 61 11 
28.232, Guaraparim (Espto. Santo) 76 54 11 
28.233, (idem, idem)    75 55 11% 
32.996, Manguinhos (R. de Janeiro) 74 54 11 
32.991, (idem, idem)   75 55 11 
26.155, Lins (Sao Paulo)   78 54 11 % 
26.159, (idem, idem)   77 58 11 
26.156, (idem, idem)   76 56 11 

Distribui^ao : Zonas campestres e descobertas da metade orien- 
tal da America Meridional cisandina1, da Venezuela e Guianas ao 
norte e leste do Paraguay, atraves do Brasil este-septentrional e central: 
Venezuela (Rio Orenoco, Ciudad Bolivar, monte Roraina) e Ilha de 
Trinidad, Guianas Inglesa (Rio Yurari, monte Tacutu, Rio Abary, Quon- 
ga, Annai, Georgetown), Holandesa (Surinam) e Francesa (Cayenne), 
leste do Peru (Xeberos, Huanuco, vale do Urubamba), Paraguay (Rio 
Pilcomayo, Alto Parana), centre e leste do Brasil: leste extreme do 
Para (Rio Acara), Maranhao (Cocos, Sao Bento, Estreito, Alto Pa- 
raiba), Piaui (Ibiapaba, Arara, Estreito), Ceara (Varzea Formosa), 
Paraiba, Pernambuco (Recife, Pau d'Alho, *Tapera), Bahia (*Joazei- 
ro, *Bonfim, Barra do Rio Grande, Santa Rita do Rio Preto, *Ilha de 
Madre de Deus, *Curupeba), Espirito Santo (*Guaraparim), Rio de 
Janeiro (Distrito Federal, *Manguinhos), interior de Sao Paulo (Ma- 
rambicu, Itarare, Piracicaba, Botucatu, *Vit6ria, *Sao Jose dos Dou- 
rados, *Lins), Mato Grosso (*Tres Lagoas, *Rio das Mortes, Urucum, 
Corumba, *Cuiaba, *Caceres, *Rio das Mortes, Chavantina, Goiaz, 
(*Inhumas). 

Columbigallina passerina (Linne) 

Columba passerina LinnIs, 1758, Syst. Nat., 10a. ed., I. p. 165 — nome composto, 
que se admite, com Bonaparte (Compt. Rend. Acad. Sci. Paris, XL, 1855, p. 
21) ter essencialmente por base "The Ground Dove" de Catesby (Nat. Hist. 
Carolina, I, p. e pi. 26) : Carolina do Sul (Estados Unidos). 

Repartida em multiplas ragas geograficas, as vezes de distribuigao 
muito restrita, e esta rolinha comum nas regioes quentes da America 
Septentrional, America Central e Antilhas. No hemisferio meridional 
estende-se ainda pelas zonas quentes d'aquem e alem Andes, dividindo- 
se tambem em numerosas subespecies, das quais apenas uma existe no 
Brasil. 

Parece-se muito com C. minuta, assim no colorido ferrugineo das 
remiges e coberteiras inferiores das asas, como na tonalidade geral da 
plumagem, que nos machos adultos e cinzento-avinhada; mas e muito 
facil de reconhecer entre as congeneres pelo desenho escamoso do peito 
e do pescogo, cujas penas apresentam a porgao central escura, em forte 
contraste com as margens, avinhadas nos machos e brancacentas nas 
femeas, 

Columbigallina passerina griseola (Spix) 
Columhina griseola Spix, 1825, Av. Spec, Nov. Bras., II, p. 58, pi. 75a,, fig. 2: 

"in sylvis fl. Amazonum". 

1) Tambem a costa pacifica do norte do Peru, caso se admita com Zimmer (Field Mus. 
Nat. Hist., Zool. Ser., XVII, 1930 p. 259) e Hellmayr & Conover, a inseparabilidade 
de Columba minuta amazilia (Bonaparte, 1855), cujo tipo e de Lima (Peru). 
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Estampa V 
Columbina picui picui (Temminck), 
Oxdpelia cyanopis (Pelzeln). — $. 
1" rope Ha campestris (Spix). — $ 
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Estampa VI 
Columbigallina passerina griseola (Spix). — ^ . 
Columbigallina talpacoti talpacoti (Temminck). — $. 



30-XII-1949 Oliverio Pinto — Monograf. dos Columbidae brasileiros 291 

Chamaepelia passerina Cabanis, 1849, em Schomburgk, Reis. Brit. Guiana, III, 
p. 743: Rio Bemerara. — Sclater & Salvin, 1867, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 
591: Para. — Pelzeln, 1870, Orn. Bras., p. 277: Borba, Manaus, Sao Joa- 
quim, Sao Gabriel, Forte do Rio Branco. — Layard, 1873, Ibis, p. 395: Para ( = 
Belem). — Allen, 1876, Bull. Essex Inst., VIII, p. 82: Santarem. — Salva- 
dori, 1893, Catal. Birds Brit. Mus., XXI, p. 473, (em parte): Borba, Para, 
Pernambuco. — Goeldi, 1903, Ibis, pp. 481 e 499: Aproaga. — Snethlage, 
1908, Journ, f. Orn., LVI, p. 496: Ilha Goiana. — Reiser, 1910 e 1925, Denks. 
mathem.-naturwiss. Kl. Akad. Wissens. Wien, LXXVI, pp. 87 e 190: Amar- 
ragao. 

Columbigallina passerina Riker & Chapman, 1891, Auk. VIII, p. 162: Santarem. 
— Berlepsch, 1892, Journ. f. Orn., XL, pp. 97 e 102: Bahia. 

Columbigallina passerina griseola Hellmayr, 1906, Abhandl. 2 Kl. Bayr. Akad. 
Wissens., XXII, p. 697, em parte: Bahia, Para; idem, 1906, Novit. Zool., 
XIII, p. 384: Santo Antonio do Prata, Benfica. — Snethlage, 1914, Bol, 
Mus. Goeldi, VIII, p. 65: Para (= Belem), Quatipuru, Vitoria, Ilha de Mara- 
ca, Monte Alegre; idem, 1926, Bol. Mus. Nacional, II, p. 48: Ceara. — 
Pinto, 1937, Rev. Mus. Paul., XXIII, p. 543: Manacapuru; idem, 1938, loc. 
cit., XXII, p. 162: Belem, — Griscom & Greenway, 1941, Bull. Mus. Comp. 
Zool., LXXXVIII, p. 136: Rio Tapajos ("varias localidades"), Lago Cuipeva, 
Boca do Iparape Piaba, Obidos, Benevides, Santarem. — Hellmayr & Cono- 
VER, 1942, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., XIII, pte. I, N.0 1, p. 519: Boa 
Vista (Rio Branco), Ressaca, Ipomonga, Boca do Igarape Piava, Santarem, 
Tauari, Boim, Rio Manacapuru, Sao Luiz, Turia^u. — Berla, 1946, Bol. Mus. 
Nacional, Zool., N.0 65, p. 6: Dois Irmaos (pto. de Recife). — Pinto, 1948, 
Arquivos de Zool., V, p. 336: Rio Pracupi, Aveiro, Santarem, Aramanai, 
Capanema, Itacoatiara, Igarape Aniba, Igarape Bravo, Ig. Boiussu, Belem. 
— Friedmann, 1948, Proc. Uu, St. Nat. Mus., XCVII, p. 400: Sao Gabriel. 
— Lamm, 1948, Auk. LXV, p. 268: Pernambuco. 

Columbina passerina griseola Hellmayr, 1912, Abb. math.-phys. Kl. Bayr. Akad. 
Wissens., XXVI, p. 96: Para {= Belem), Benfica, Rio Capim, Santo Antonio. 

Chaemepelia passerina griseola Todd, 1913, Ann. Carnegie, Mus., VIII, p. 548 
(monografia). 

Chamaepelia passerina griseola Stone, 1928, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., LXXX, 
p. 150: Para (= Belem). — Hellmayr, 1929, Field Mus. Nat. Hist., Zool. 
Ser., XII, p. 467: Turiagu. — Friedmann, 1948, Proc. Un. St. Nat. Mus., 
XCVII, p. 400: Sao Gabriel. 

Tida por Salvadori e outros como C. minuta, houve longa diyer- 
gencia na identificaQao da ave, evidentemente imatura, descrita e figu- 
rada por Spix; mas o exame do tipo permitiu a Hellmayr confirmar 
a velha suposi^ao de Berlepsch (Journ. f. Ornith., 1887, p. 34) quan- 
do nela reconheceu a presente rolinha. 

Descreve-la-emos a seguir, tomando por base um ^ adulto de Ita- 
coatiara (No. 22.677 do Dept. de Zoologia) : dorso, uropigio e cober- 
teiras superiores da cauda cor de cinza, com mescla de tons pardo-oli- 
vaceos, e passando a cinzento-violaceo claro na regiao interescapular; 
alto da regiao interescapular, pesco^o posterior e alto da cabega cinzen- 
to-azulados, levemente banhados de purpura e enfeitados de manchas 
semilunares sombrias, correspondendo a orla das penas; fronte avi- 
nhada, com o centro e a ourela das penas escurecidos; regiao super- 
ciliar, auricular e lateral da cabega avinhadas, com as bordas das penas 
levemente sombreadas; coberteiras superiores das secundarias cinzen- 
to-avinhadas, muitas delas com uma grande nodoa preta, lustrada de 
brilho metalico, violaceo, no trecho subterminal da barba externa; co- 
berteiras superiores das primarias negras, as marginais tingidas de 
ferrugem na metade basal; primarias cor intensa de ferrugem, com a 
borda externa e a ponta escurecidas; coberteiras inferiores das asas cas- 
tanho-ferruginosas; mento e meio da garganta brancacentos, distinta- 
mente lavados de vinho; lados do pescoco e peito de aspecto escamoso, 
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gramas a disposigao imbricada das penas, que sao pardo-escuras, com a 
oureia cor clara de vinho; abdome cinzento-avinhado, tornando-se mais 
cinza nos flancos e no crisso; infracaudais branco-avinhadas, com a 
basp escurecida; rectrizes centrais cinzentas no lado superior e pretas 
no inferior; demais rectrizes pretas, com a porgao basal do lado supe- 
rior cinzenta; as do par lateral com a ponta e o trecho ajacente da 
barba externa marginados de branco. Bico pardo-escuro e patas verme- 
Ihas, desbotadas em amarelo no exemplar conservado. Medidas: asa 
80 mms.; cauda 60 mms.; culmen 12 mms. 

As 9 9 sao um pouco menores do que os ^ <5 (alguns mms. menos 
nas medidas da asa e da cauda) e destes diferem pela plumagem desbo- 
tada, pardo-olivacea na fase dorsal e pardo-esbranqui^ada na ventral, 
sem nenhuma tonalidade vinacea distinta; no peito e no pescogo as 
penas sao pardo-anegradas no centro e branco-sujo nas bordas, dando 
a regiao o aspect© escamoso caracteristico da especie. 

DiSTRiBUiglo: Zona equatorial e oriental da America do Sul, das 
Guianas a Amazonia e ao nordeste do Brasil: Guianas Inglesa (Geor- 
getown, Rio Demerara, Rio Abary, alto Rio Tacutu, Quonga, Pirara) 
Holandesa (Surinam, Paramaribo) e Francesa (Cayenne), Brasil ama- 
zonico e este-septentrional: Ilha de Maraca, Rio Branco (Forte do Rio 
Branco), Rio Negro (Sao Joaquim, Sao Gabriel, Manaus), baixo Soli- 
moes (*Manacapuru, *Rio Manacapuru), Rio Madeira (Borba), baixo 
Amazonas (*Itacoatiara, *Rio Aniba, obidos, Monte Alegre, *Igarape 
Boiugu, *Ig. Bravo, Lago Cuipeva), Rio Tapajos (Boim, Santarem, Tauari, 
Ilha Goiana), Rio Xingu (Vitoria), Rio Pracupi (*Portel), Rio Capim 
(Aproaga, Ipomonga, Ressaca), Rio Acara (Serraria Cabral), distrito 
de leste do Para (*Belem, Prata, Benevides, Benfica, Quati-puru), norte 
do Maranhao (Sao Luiz, Turiagu) e do Piaui (Amarra^ao), Ceara, 
Pernambuco e, ao que parece, o norte adjacente da Bahia1. 

Genero LEPTOTILA Swainson 

Leptotila Swainson,2 1837, Classif. of. Birds, II, p. 345. Tipo, por monotipia, 
Peristera rufaxilla Selby (= Columba rufaxilla Richard & Bernard). 

Compreende este grupo columbidas de porte relativamente grande 
ou median© (pelo menos nunca inferior ao das rolas maiores), por toda 
parte do Brasil conhecidos pelo nome de "juritis" (ou "juritis"), 
herdado dos indios. Reconhecem-se facilmente pela forma particular da 
primaria externa, muito mais estreita do que as outras e abruptamente 
adelga^ada no tergo terminal, de par com o colorido pleno da plumagem, 
sempre mais escura nas partes superiores e isenta de qualquer mancha, 
com as coberteiras inferiores das asas cor de canela e as rectrizes ter- 

1) Hellmayr (Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., XII, p. 467) e quem amplia para o 
sul a distribuicao de C. p. griseola ate "vizinhangas da Bahia", com base em esp6- 
cimes de origem comercial existentes nos museus. 

2) Leptotila foi emendado por Gray (List. Gen. Bds., 2a. ed., 1841, p. 75) para Leptoptila, 
forma que passou a ser adotada pela generalidade dos autores, at6 pouco tempo atr&s. 
Hoje, cedendo a tendencia de voltar a grafia primitiva toda vez que seja impossivel 
provar decorra ela de simples erro tipografico, esta-se de acordo em restabelecer 
definitivamente o nome de Swainson, tal como viera a publicidade. Entre os sin6- 
nimos de Leptotila Swainson merecem referenda Homoptila Salvadori (1871), En- 
gyptila Sundevall (1873) e Aechmoptila Coues (1878). 
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minadas em branco. Abrange cerca de uma dezena1 de especies, distri- 
buidas, a partir do sul dos Estados Unidos, Mexico e America Central 
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Fig. 7 — Leptotila verreauxi decipiens (Salvadori). £ de Curupeba 
(Bahia, Reccncavo). 

por quase toda America Meridional, excegao feita da vertente pacifica 
do Equador para o sul, e do sul da Republica Argentina. Destas apenas 

1) Oito segundo Peters (Check-List Bds. World, III, 1937), e nove para Hellmayr & 
Conover (Catal. Bds. Americas, I, pte. I, n.0 1, 1942), que reconhecem como especie 
autOnoma L. pallida (Berl. & Taczanow.), do oeste colombiano. 
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ocorrem no Brasil, diferenciadas ambas em ragas geograficas de ca- 
racterizagao dificil, de vez que as mudangas de coloragao e de tamanho, 
bastante evidentes nas populagoes extremas, sempre se processam de 
modo gradual, ao longo de uma area de distribuigao praticamente inin- 
terrupta. 

CHAVE PARA AS ESPfiCIES BRASILEIRAS DE LEPTOTILA 

trazeira do pesco?o, desde a nuca ate o manto, acatasso- 
lada de intensos reflexos metalicos verde-bronze e cupreos; 
bochecha e regiao auricular de colorido cinzento-avinhado, 
semelhante ao das partes adjacentes (America cisandina, desde 
o Mexico ate o Uruguay e o norte da Argentina)  . 

AA. Parte trazeira do pescogo e manto ocraceo-cinzentos, lustrados 
de violenta (sem mescla de bronze), em forte contraste com o 
alto da cabega, cor de chumbo; bochecha e regiao auricular mais 
ou menos tingidas de ocre ou ferrugem, destacando-se nitidamente 
do peito vinaceo-ruivo, com mescla variavel de cinza (zonas 
quentes da America Meridional desde a Colombia ate o Uruguay, 
excegao feita da vertente meridional pacifica)   

Leptotila verreauxi (Bonaparte) 

Leptoptila verreauxi Bonaparte, 1855, Comptes Rendus de I'Acad. de Sciences de 
Paris, LX, n.0 3, p. 99: "Nouvelle Grenade" (— Colombia).1 

Um caracter marcante permite distinguir com seguranga todas as 
formas desta especie: e o brilho metalico verde bronzeado, com cam- 
biantes de cobre, da regiao trazeira do pescogo e do manto, Esse brilho 
varia bastante de intensidade, mas e sempre facil de verificar, exami- 
nando-se o exemplar sob conveniente incidencia de luz2. Nao obstante, 
erros de determinagao amiude encontrados nos exemplares dos museus 
recomendam cuidado na verificagao desta caracteristica diagnostica, 
constante em todas as ragas de L. verreauxi, porem de todo ausente em 
L. rufaxilla. 

De acordo com este conceito, L. verreauxi ocorre desde o sul dos 
Estados Unidos (Texas) ate o leste da Argentina (Buenos-Aires), sendo 
no genero a especie de mais extensa distribuigao e ao mesmo tempo a 
mais rica em ragas geograficas. A forma tipica vive no extreme noro- 
este do continente sul-americano (norte e leste da Colombia) e ilhas 
adjacentes, estendendo-se para o norte ate uma parte da America Cen- 
tral (Panama; Costa Rica); e todavia estranha ao Brasil, de cujas po- 
pulagoes, mesmo amazbnicas, se distingue a primeira vista em mais de 
um ponto, merecendo destaque particular a cor avermelhada do pileo, 
que e decididamente cinzento-plumbeo em todas as formas brasileiras. 

No Brasil, o tamanho dos individuos diminui progressivamente de 
tamanho do norte para o sul, e sob este particular, as populagoes ama- 
zonicas se distinguem a primeira vista das dos Estados centrals e meri- 
dionais, extremando-se em ragas geograficas de facil caracterizagao e 
reconhecimento. As populagoes intermedias, merce de certas diferengas, 
permitem o reconhecimento de uma forma particular de area correspon- 

1) A descrigao da especie, muito omissa, foi posteriormente feita com pormenor em 
Conspect Gen. Avium, II, g. 73 (dado a lume em 1857). 

2) Demonstra a experiencia que a melhor maneira de evidenciar os ref lexos verdes do 
pescogo e colocar a ave horizontalmente e examina-la de tras para diante, em 
frente a claridade. 

L. verreauxi 

L. ruf axilla 
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dente aos Estados do nordeste e sem limites precisos com as das duas 
outras. Finalmente, as aves do extreme sul experimentam um aumento 
brusco de tamanho, de par com algumas diferengas de plumagem, filian- 
do-se a uma raga particular, peculiar a regiao platina. 

Com ser a que, alem de mais conhecida, possui maior area de dis- 
persao e conserva maior homogenidade, descreveremos em primeiro lugar 
a raga este-brasileira, utilizando as suas caracteristicas como termo de 
comparagao para o estudo das demais. Antes disso, o quadro de me- 
didas abaixo, organizado com base em exemplares adultos escolhidos 
entre os da colegao do Depart, de Zoologia de Sao Paulo, dara ideia do 
valor e sentido da variagao de tamanho experimentada pelas diversas 
populagoes brasileiras da especie, com a respectiva discriminagao sis- 
tematica. 

MEDIDAS (em milimetros) i 

$ $ $ 5 
N.os (Col. do Depart, de Zoologia) asa cauda asa cauda 

20.731, Itacoatiara (Rio Amaz., norte)   128 104 
17.990, Silves (idem)   129 104 
23.083, Igarape Boiugu (Baixo Amaz., norte) ... 130 102 
21.386, Lago do Batista (Amazonas, sul)   136 112 
14.628, Aveiro (Rio Tapajos)   129 110 
23.073, Santarem (idem)   128 103 
6.653, Primeira Cruz (Maranhao)   136 111 

33.004, Serra de Baturite (Ceara)   132 108 
7.601, Bonfim (Bahia)   144 114 

13.945, Ilha Madre-Deus (Bahia)   138 115 
13.946, Curupeba (idem)   138 118 
27.741, (idem, idem)   132 110 
13.947, Rio Gongogi (idem)   138 115 
29.247, Rio Muriae (Rio de Janeiro)   (137) (106) 
24.559, Colatina (Espirito Santo)   142 115 
33.005, Pau Gigante (idem)   140 115 
24.527, Rio Doce (Minas)   141 112 
24.525, (idem, idem)   142 (108) 
24.526, (idem, idem)   143 (107) 
24.524, S. Jose da Lagoa (idem)   145 117 

$ S $ $ 
N.os (Col. do Depart, de Zoologia) asa cauda asa cauda 

15.799, Rio S. Francisco (Minas)   147 114 
14.715, Jaragua (Goias)   139% 115 
26.468, Rio Claro (idem)   142 115 
14.713, Rio das Almas (idem)   140 114 
32.286, Rio das Mortes (Mato Grosso)   139 116 
32.287, (idem, idem)   136 104 
12.344, Miranda (idem)   146 111 
30.098, Corumba (idem)   145 115 
30.107, (idem, idem)   141 108 
30.103, Cuiaba (idem)   139 110 
17.106, (idem, idem)   141 113 
30.105, Rio Arica (idem)   141 113 
30.106, (idem, idem)   144 (98) 
26.184, Lins, (Sao Paulo)   140 113 
26.186, (idem, idem)   144 114 
26.185, (idem, idem)   145 109 
26.187, (idem, idem) . . . .'  142 115 
29.707, Batatais (idem)   142 109 

1) As medidas postas entre parenteses denotam crescimento incomplete das penas, 
nao servindo para comparagao. 
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29.806, Ibiti (idem)   148 112 
8.271, Piassaguera (idem)   146 118 

30.996, Iporanga (idem)   153 116 
30.997, (idem, idem)   150 116 

CHAVE PARA AS SUBESPfiCIES BRASILEIRAS DE 
LEPTOTILA VERREAUXI 

A. Tamanho maior (asa de ordihario com raais de 
140 mms.) 
mais de 140 mms.) 

B. Peito mais claro, com predominancia habi- 
tual dos tons vinaceos; asa com menos de 
150 mms. de comprimento (do norte da Ar- 
gentina e do Paraguay ao leste do Peru, 
atraves do Brasil central e medio-oriental) 

BB. Peito mais sombrio, antes plumbeo do que 
vinaceo; asa de regra com mais de 150 mms. 
de comprimento (do extreme sul do Brasil 
ao Uruguay e leste da Argentina)   

A A. Tamanho menor (asa so excepcionalmente com 
C. Dorso mais claro, pardo-olivaceo distinta- 

mente lavado de amarelo-ruivo (nordeste do 
Brasil)   

CC. Dorso mais escuro, cinzento-olivaceo, sem 
mescla distinta de tons amarelos ou arrui- 
vados (baixo Amazonas)   

Leptoptila verreauxi decipiens Salvador! 
Homoptila decipiens Salvadori, 1871, Atti R. Accad. Sci. Torino, VI, p. 131: 

Brasil (como patria tipica sugerimos o sul do Estado de Mato Grosso). 
Leptoptila verreauxi decipiens Naumburg, 1930, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., LX, 

p. 71: Urucum, Rio Sao Lourengo, Tapirapua (Exped. Rondon — Roose- 
velt). — Pinto, 1932, Rev. Mus. Paul., XIX, p. 22: Valparaizo, Sant'Ana do 
Paranaiba, Aquidauana (Pinto col.); idem, idem, p. 801; Porto Tibiriga. 
— Stone & Roberts, 1937, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila. LXXXVI, p. 377: 
Descalvados. — Pinto, 1948, Papeis Avuls. Dept. Zool., Vlll, p. 303: Cha- 
vantina (H. Sick col.). 

Leptoptila ochroptera Pelzeln (ex manuscr. de Natterer),1 1870, Orn. Bras., 
Ill, p. 278, em parte: Sepitiba, Mato Dentro,2 Jaguaraiba, Ipanema (Nat- 
terer col.). — Salvadori, 1893, Catal. Bds. Brit. Mus., XXI, p. 555, em parte: 
Bahia, Sapitiba, Corumba (H. Smith), Chapada; idem, 1895, Bol. Mus. Zool. 
Torino, XV, p. 5: Urucum. — Menegaux, 1917, Rev. Frang. d'Ornith., p. 25: 
Pacone. 

Leptotila ochroptera Iher. & Ihering, 1907, Catal. Faun. Brasil., Aves, p. 24: 
Cachoeira, Sao Sebastiao. 

Leptotila ochroptera ochroptera Hellmayr, 1908, Novit. Zool., XV, p. 93: cid. 
de Goiaz e Rio Araguaia. 

L. verreauxi decipiens 

L. verreauxi chlorauchenia 

L. verreauxi approximans 

L. verreauxi brasiliensis 

1) Leptoptila ochroptera Pelzeln, embora desacompanhado de descrigao, tern sido lon- 
gamente usado como nome mais antigo da presente juriti. Rejeitou-o todavia 
Hellmayr (1929), como indeterminavel, em proveito de L. decipiens Salvadori, que 
teve por base um exemplar do museu de Turim, sem duas primarias externas, e 
vagamente oriundo do Brasil. Sua aceitagao ainda hoje me parece defensdvel, posto 
que se Ihe de por base o N.0 320 de Azara (primeira citagao), cuja descrigao, ao nosso 
ver, nao cabe senao a juriti de pescogo acatassolado de reflexos dourados e viola- 
ceos, 

2) incerto haver Natterer colecionado L. v. decipiens em Mato-Dentro, por isso que, 
segundo verificou o conde Salvadori (cf. Cat. Bds. Brit. Mus., XXI, p. 554, nota 
margin.), o exemplar dessa localidade recebido do museu de Viena pelo British 
Museum pertencia a L. r. reichenbachii. 
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Leptiptila verreauxi ochroptera Pinto, 1935, Rev. Mus. Paul., XIX, p. 68: Rio 
Gongogi, Curupeba, Ilha de Madre de Deus; idem, 1936, loc. cit., XX, p. 40: 
Rio das Almas, Rio Meia Ponte; idem, 1938, !oc. cit., XXII, p. 168; Barro 
Preto, Cachoeira, Sao Sebastiao, Piassaguera, Presid. Epitacio, Glicerio, Sao 
Miguel Arcanjo, Porto Tibirica, Itatiba, Miranda, Aquidauana, Sant'Ana do 
Paranaiba, Rio das Almas, Inhumas; idem, 1941, Arquivos de Zoclogia, II, 
p. 9: Coxim, Sto. Antonio. 

Leptoptila chlorauchenia (nao Giglioli & Salvadori) Ihering, 1899, Rev. Mus. 
Paul., Ill, p. 403: Cachoeira, Sao Sebastiao. — Grant, 1911, Ibis, p. 460: 
Porto Murtinho. 

Engyptila chalcauchenia Boucard & Berlepsch, 1892, The Humming Bird. II, p. 
41: Porto Real. 

Engyptila erythrothorax (nao Columba erythrothorax Temminck, 1811) ALLEN, 
1893, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. V, p. 149; Chapada. 

Peristera rufaxilla (nao Columba rufaxilla Rich. & Bernard, 1792), Reinharet, 
1870, Vidensk. Medd. Naturhist. Foren., ps. 57 e 454: Mogi das Cruzes, Itu, 
Campinas, Lagoa Santa, Sete Lagoas, Curvelo. 

Na descrl^ao a seguir utilizamos um <5 adulto (N.0 13.043 da Col. 
orn. do Dept. de Zoologia de Sao Paulo) procedente de Miranda, no sul 
do Estado de Mato Grosso, que poderemos considera a patria tipica da 
raga em estudo. Manto, lado posterior do pescogo, nuca e parte poste- 
rior do pileo de colorido fundamental cinzento plumbeo, lustrados de 
intensos reflexos metalicos verdes e dourados, com cambiantes de cobre 
e violeta, consoante a incidencia da luz; regiao frontal muito mais 
clara, vinaceo-acinzentada, sem nenhum brilho metalico; loros boche- 
chas cinzento-avinhados; lados do pescogo de igual cor, com leve lustro 
de cobre; dorso, uropigio, coberteiras superiores de cauda, remiges ter- 
ciarias e coberteiras superiores das asas cinzento-azeitonadas, com leve 
lustro olivaceo; men to branco; garganta da mesma cor, com leve mis- 
tura de vinho; porgao dianteira do pescogo, colo e peito de colorido 
fundamental muito claro, tirante a cinza, fortemente lavados de vinho; 
abdome muito mais claro, quase isento de tonalidade vinacea, passando 
a branco no centro, e atrigueirando-se de tons pardos nos lados e nas 
tibias; infracaudais brancas, um pouco tisnadas de pardo ou cinza nas 
margens; primarias pardo-escuras, com - a barba interna tingida de 
canela desde a base ate pouco alem do meio nos mais externas, e, nas 
demais. cada vez mais perto da ponta; coberteiras inferiores das asas 
e auxiliares cor intensa de canela ; rectrizes centrais paro-escuras, le- 
vemente lustrada de oliva no lado sunerior; rectrizes laterais extremas 
nretas, com a ponta branca (numa altura de mais de 1 cm.) e a orla da 
barba externa brancas; rectrizes intermedias semelhantes as laterais, 
mas com menos branco na ponta e sem qualquer orla distinta. Medidas: 
asa 146, cauda 111, culmen 16mm. O bico e escuro, quase preto; a 
pele nua a volta dos olhos e vermelho sanguineo na ave viva; as patas 
sao tambem vermelhas, desbotando em amarelo no exemplar conservado. 
Nao ha diferenga apreciavel entre os dous sexos, quer em tamanho, quer 
em colorido. 

As caracteristicas acima descritas se mantem suficientemente cons- 
tantes nas populagoes do Brasil central e este-meridional; seguindo em 
diregao ao nordeste elas experimentam gradual modificagao, tanto no 
que diz respeito a cor da plumagem, que adquire uma tonalidade mais 
olivacea (menos cinzenta), quanto as medidas, consideravelmente meno- 
res em media. For outro lado, nos limites meridionals do pais observa- 
se um progresso mais rapido no aumento de tamanho, de par com algu- 
ma^ alteragao no colorido, que adquire uma tonalidade uniformemente 
mais sombria, tanto nas partes superiores, como nas inferiores. 
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Distribuicao. Norte da Argentina ( Formosa, Tucuman, Jujuy, 
Santa Fe, Cordoba) ; Paraguay (Chaco, Rio Apa, Rio Pilcomayo, Sa- 
pucay etc.) ; leste da Bolivia (Santa Cruz, Tarija, Cochabamba) e do 
Peru (Rio Urubamba, Chanchamayo, Urubamba, Huanuco, Moyobam- 
ba); Brasil ocidental e este-meridional: sul do Amazonas (alto Purus), 
Mato Grosso (Tapirapua, *Cuiaba, *Sto. Antonio, *Rio Arica, Chapada, 
Pocone, Descalvados, *Corumba, Urucum, *Miranda, *Aquidauana, Pi- 
raputanga, *Coxim, ^Chavantina, *Santana do Paranaiba, Vacaria), 
Goias (cid. de Goias, *Jaragua, *Rio das Almas, *Inhumas, Rio Sao Mi- 
guel, Veadeiros, *Rio Claro), centro e sul da Bahia (Macaco Seco, *Rio 
Gongogi), Minas Gerais (Lagoa Santa, Sete Lagoas, Curvelo, Agua Suja, 
Barro Preto, *Rio Doce, *Rio Sussui, *Sao Jose da Lagoa), Espirito 
Santo (Colatina, *Pau Gigante), Rio de Janeiro (Sapitiba, Porto Real, 
*Cardoso Moreira, *Manguinhos) e quase todo o Estado de Sao Paulo 
(Mogi das Cruzes, Itu, *Batatais, *Cachoeira, *Sao Sebastiao, *Piassa- 
guera, *Itatiba, *Ibiti, *Lins, *Glicerio, ^Valparaiso, *Rio Paranapane- 
ma, Fazenda Caioa, *Lucelia, *Presidente Epitacio, *Porto Tibirigd). 

Como sempre sucede em casos tais, nao e possivel estabelecer limi- 
tes geograficos muito precisos para L. v. decipiens, devendo existir ine- 
vitavelmente alguma divergencia entre os autores sobre este particular, 
ja porque baseie cada qual o seu juizo em material diverse, ja pela va- 
riabilidade do criterio pessoal no interpretar as diferen^as observadas. 

O material em maos se acomoda em linhas gerais a distribuicao 
adotada por Hellmayr & Oonover. Parece-nos conveniente adota-la, 
embora persuadido de que o seu estudo, si feito independentemente, so 
por acaso nos levaria a apresentar uma imagem dos factos exatamente 
coincidente. 

Leptotila verreauxi chlorauchenia (Giglioli & Salvador!) 
Leptoptila chlorauchenia Giglioli & Salvadori, 1870, Atti R. Accad. Sci. Torino, 

y, p. 274: Estancia Trinidad, perto de Montevideo (Uruguay). 
Leptoptila chalcauchenia1 Berlepsch, 1874, Journ. f. Orn., XXII, p. 243: Blu- 

menau. — Berlepsch & Ihering, 1885, Zeits. Ges. Orn., II, p. 177: Taquara 
do Mundo Novo. 

Leptoptila chloroauchenia Ihering, 1892, Annuario do Rio Grande do Sul, XVI, 
p. 146: Mundo Novo, Pedras Brancas, Sao Lourengo. 

Leptoptila ochroptera chloroauchenia Hellmayr, 1915, Novit. Zool., XVI, p. 94 
(no texto) : Roga Nova. — Chrostowski, 1912, Compt. Rendus Soc. Scient. 
Varsovie, V, ps. 461 e 492: Vera Guarani. 

Leptoptila ochroptera Pelzeln, 1870, Orn. Bras., p. 278, em parte: Jaguaraiba. 
Leptoptila ochroptera ochroptera Sztolcman, 1926, Ann. Zool. Mus. Pol. Hist. Nat,. 

V. p. 117: Terezina (Rio Ivai), Candido de Abreu, Faz. .Concordia (na vert, 
ocid. da Serra da Esperanga), Faz. Firmiano (Rio da Areia, afl. do Iguagu), 
Invernadinha (pto. de Guarapuava). 

E' esta uma das ragas melhor caracterizadas de L. verreauxi, com- 
preendendo todas as populagoes meridionais da especie, desde o sul ex- 
treme de Sao Paulo, onde ela cede gradualmente o terreno a L. v. deci- 
piens, ate o Uruguay e o leste da Republica Argentina. Como o provam 
um $ e uma 9 de Iporanga (N.os 30.996 e 30.997 do Dept. de Zoologia), 
afora 0 avantajado das dimensoes (asa habitualmente com mais de 150 
mms., de comprimento, podendo chegar a 164 mms.), ela difere da raga 
centro-brasileira pela pl'umagem mais escura, em que predominam os 

1) Leptoptila chalcauchenia Sclater & Salvin (ex manuscr. de Salvadori), 1870, (mar- 
go), Proc. Zool. Soc. Lond., ano de "1869", p. 633: Conchitas (Argentina, Buenos 
Aires). 
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tons cinzentos, em detrimento do vinaceo; o alto da cabega e decidida- 
mente plumbeo, lustrado de verde, clareando progressivamente na me- 
tade dianteira, ate a fronte, que todavia e muito jnais escura do que em 
L. decipiens, antes cinzenta, do que vinaceo-brancacenta; as bochechas, 
loros inclusive, e os lados do pescogo sao tambem mais escuros, cor de 
cinza, quase sem vinho; as partes inferiores, da mesma forma, apre- 
sentam tonalidade fortemente acinzentada no peito, e muita mistura ck 
pardo do abdome. 

Distribuiqao. Leste da Argentina (Misiones, Entre Rios, Cor- 
rientes, Buenos Aires), Uruguay (San Vicente, Lazcano, Rio Negro)1 e 
sudeste extreme do Brasil: sul de Sao Paulo (*Iporanga), Parana (Ja- 
guaraiba, Guarapuava, Terezina, Candido de Abreu, Invernadinha, Rio 
da Areia etc.), Santa Catarina (Blumenau), Rio Grande do Sul (Taqua- 
ra, Mundo Novo, Sao Lourengo, Pedras Brancas). 

A area de distribuigao da raga chlorauchenia interfere largamente 
com os limites meridionais da de decipiens, a determina^ao de exempla- 
res isolados oferecendo nao raro grandes dificuldades ao sistematista; 
estas dificuldades sao particlularmente evidentes nas aves de leste de 
Sao Paulo, podendo ser apontado como exemplo um $ de Itibi, perto de 
Amparo (N.0 29.806 do Dept. de Zoologia), que apenas difere dos de Ipo- 
ranga pelas medidas um pouco menores. 
Leptotila verreauxi approximans (Cory) 

Leptoptila ochroptera approximans Cory, 1917, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser. 
XII, p. 7: Serra de Baturite (Ceara). 

Leptoptila ochroptera Forbes, 1881 (nao Pelzeln, 1870), Ibis, 4a. Ser., XIX, p. 
357: Garanhuns. — SalVadori, 1893, Catal. Bds. Brit. Mus., XXI, p. 555, em 
parte: Pernambuco (Forbes col.). — Reiser, 1910, Denkschr. mathem-natur- 
wiss. Kl. Bayr. Akad. Wiss., LXXVI, p. 88:" Sambaiba (Rio Sao Francisco), 
Lagoa Parnagua. 

Leptoptila verreauxi Snethlage, 1926, Bol. Mus. Nacional, II, p. 48: Ceara; 
idem, 1926, loc. cit., p. 68: Anil, Turiagu. 

Leptotila verreauxi approximans Hellmayr, 1929, Field Mus. Nat. Hist., Zool. 
Ser., XII, p. 470: Turia?u, Sao Luiz, Grajau, alto Parnaiba, Lagoa Parana- 
gua, Ibiapaba, Deserto, Arara, Serra de Baturite, — Hellmayr & Conover, 
1942, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., XIII, pte, I, n0 1, p. 579: Rio do 
Peixe (perto de Queimadas), Sao Marcelo, Sao Luiz, Serra de Baturite, Gra- 
jau, Turiagu, Deserto, Ibiapaba, Arara. — Lamm, 1948, Auk, LXV, p. 269: 
Patos. 

Leptoptila verreauxi approximans Pinto, 1938, Rev. Mus. Paul., p. 168, em parte: 
Primeira Cruz (Schwanda col.). 

Leptotila v. approximans abrange as populates espalhadas pelo 
nordeste do Brasil, inclusive toda a porgao septentrional do Estado da 
Bahia, ate a zona do Reconcavo, onde faz transigao insensivel com L. v. 
decipiens. Estas duas ra^as sao faceis de distinguir quando represen- 
tadas por exemplares topotipicos, caracterizando-se approximans nao so 
pelas suas dimensoes muito inferiores em media (asa so muito excepcio- 
nalmente com mais de 40 cm.), como por diferengas bastante sensiveis 
no colorido da plumagem, tais como a tonalidade amarelada, menos cin- 
zenta, das partes superiores, a regiao frontal muito mais clara, quase 
branca junto do bico, as partes inferiores geralmente tambem mais pa- 
lidas etc. 

DlSTRiBUiqAo. Nordeste do Brasil: norte da Bahia, inclusive o 
Reconcavo (Rio Sao Francisco, Sao Marcelo, Queimadas, *(Bonfim, *Ilha 

1) Cf. Wetmore, Bull, 133 Un. St. Nat. Mus., 177 (1926). 
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de Madre-Deus, *Curupeba), Pernambuco (Garanhuns), Paraiba (Pa- 
tos), Ceara (*Serra de Baturite), Piaui (Ibiapaba, Arara, Deserto, La- 
goa Parnagua, Maranhao (Sao Luiz, Turia^u, *Primeira Cruz, Grajau, 
alto Parnaiba). 

Griscom & Greenway (Bull. Mus. Compar. Zool., LXXXVIII, 1941, 
p. 138) consideraram tambem como approximans as aves de ambas as 
margens do baixo Amazonas, atendendo o mesmo ponto de vista por nos 
esposado ao inventariar os exemplares da colegao do Museu Paulista 
(Rev. Mus. Paul., XXII, 1938, p. 168). Material mais abundante leva- 
nos hoje a restringir a area geografica da raga nordestina, excluindo-a 
da bacia Amazonica, tal como fizeram Hellmayr & Gonover (Field Mus. 
Nat. Hist., Zool. Ser., XIII, pte. I, n0 1, 1942, p. 580). 
Leptotila verreauxi brasiliensis (Bonaparte) 

.Peristera brasiliensis Bonaparte,i 1856, Compt. Rendus Acad. Sci. Paris, XLIII, 
p. 945: sem indicagao de localidade (como patria tipica proponho o Rio Branco, 
no extermo norte do Estado do Amazonas). 

Leptoptila verreauxi Snethlage, 1914, Bol. Mus. Goeldi, VIII, p. 66: Ilha de 
Marajo, Ilha Mexiana, Monte Alegre, Faro. 

Leptoptila verreauxi approximans Pinto (nao Cor/), 1938, Rev. Mus. Paul., 
XXII, p. 168, em parte: Santarem, Prainha, Aveiro. — Griscom & Greenway, 
1941, Bull. Mus. Compar. Zool., LXXXVIII, p. 138: Rio Tapajos, Benevides, 
Santarem. 

Leptotila verreauxi brasiliensis Hellmayr & Conover, 1942, Field Mus. Nat. 
Hist., Zool. Ser., XIII, pte. I, n.0 1, p. 578: Rio Branco (Serra Grande, Boa 
Vista, Serra da Lua), Lago Cuipeua, Cbidos, Boca do Ig. Piava, Ipomonga, 
Boim, Tauari, Caxiricatuba, Manacapuru. 

Leptoptila rufaxilla Pelzeln, 1870, Orn. Bras., Ill, p. 279, parte (teste 
Hellmayr) : Rio Muria. 

Nas populagoes baixo-amazonicas de Leptotila. verreauxi, o dorso e 
as asas tem, de regra, colorido predominantemente cinzento, mais ou 
menos como em L. v. decipiens ao envez de apresentarem a tonalidade 
baia ou amarelada peculiar as aves do nordeste brasileiro. As partes 
inferiores sao tambem um pouco mais claras, especialmente o abdome e 
as infracaudais; todavia nunca chegam a ser propriamente brancos, 
como as vezes acontece na raga tipica da especie, aparentemente estra- 
nha ao Brasil, No trecho inferior do Rio Amazonas, essas caracteristi- 
cas sao muito mais evidentes na margem septentrional do que na do sul, 
onde, a nartir do baixo Tapajos, elas experimentam forte tendencia no 
sentido das de L. v. approximans. Ainda assim, a julgar pelo material 
que podemos estudar, as aves das duas margens do baixo Amazonas, con- 
sideradas em globo, se assemelham mais entre si do que com as do Mara- 
nhao e norte da Bahia, nao havendo razao bastante para referi-las a 
raga nordestina, de preferencia a do resto da Amazonia brasileira. 

Segundo Hellmayr (1929), o tipo de Peristera brasiliensis Bona- 
narte foi levado de Lisboa para o Museu de Paris por Et. Geoffroy St. 
Hilaire, nor ocasiao do saque levado a efeito pelas tropas napoleonicas 
comandadas por Junot. Como se sabe que o material brasileiro existen- 
te entao no museu lisbonense procedia, em quase sua totalidade, das cole- 
Qoes feitas por Alexandre Rodrigues Ferreira em fins do seculo XVIII, 
nodemos presumir, com grande dose de probabilidade que a ave em ques- 
tao deve provir de alguns dos grandes afluentes do Rio Amazonas viaja- 
dos por aquele celebre explorador. A escolha do alto Rio Branco como 
patria tipica da raga amazonica tem a seu favor a dilatada permanen- 
cia do citado viajante naquele rio, e a verificagao, feita por Hellmayr, 
de que o exemplar do Museu de Paris concorda com os das Guianas. 
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DiSTRiBUigAo. Guianas Francesa (Cayena, Roche-Marie), Holan- 
desa (Lelydorp)1 e Inglesa (Rio Demerara, Rio Abary, Quonga)2, Brasil 
amazonico: Rio Branco (Boa Vista, Serra da Lua, Serra Grande), Rio 
Solimoes (Manacapuru), baixo Amazonas (*Itacoatiara, ^Silves, Faro, 
Obidos, Monte Alegre, *Igarape Boiugu), baixo Madeira (*Lago do Ba- 
tista), baixo Tapajos (Boim, *Santarem, *Aveiro, Caxiricatuba, Taua- 
ri), Rio Capim (Ipomonga), Rio Acara- (Serraria Cabral). 

Nao ha dados positives sobre as relagdes zoogeograficas entre L. v. 
brasiliensis e L. v. verreauxi, que conhecemos atraves de um $ e duas 
0 9 adultas de norte da Colombia (La Playa, Rio Magdalena e La Can- 

dela), recebidas pelo Museu Paulista do American Museum (col. respect, 
por Chapman e L. Miller), em permuta. 

A julgar por essas amostras as diferengas que separam a forma 
tipica da raga amazonica sao decididamente mais acentuadas do que as 
existentes entre a ultima e suas irmas brasileiras, merecendo destaque o 
colorido muito mais claro das partes inferiores, a extensao maior da 
porgao terminal branca das rectrizes, o torn vinaceo-avermelhado dos 
lados da cabega, e a decidida predominancia dos reflexos cupreos sobre os 
verde-bronze no manto e pescogo adjacente. 

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard) 

Columha rufaxilla Richard & Bernard, 1792, Act. Soc. Hist. Nat. Paris, I, (1), 
p. 118: Cayenne (Guiana Francesa). 

Afora outras diferengas, a ausencia completa de reflexos verde- 
bronze na regiao posterior do pescogo distingue, com seguran^a, esta ju- 
riti de qualquer das racas de L. verreauxi. Nao obstante, o reconheci- 
mento das duas especies escapa geralmente ao observador comum, que as 
engloba sob o nome tupico de "juriti verdadeira", ou simplesmente "ju- 
riti" (ou ainda "juruti", pronuncia habitual em Sao Paulo), distinguin- 
do-se apenas das chamadas "juritis da mata", nome aplicado as pombas 
do genero Oreopeleia. Tambem os proprios naturalistas incidiram na 
mesma falha, descrevendo sob os mesmos nomes ora uma, ora outra, na 
suposigao de que a ave fosse a mesma. O principe Maximiliano, por 
exemplo, que longamente viajou numa regiao onde as duas especies ocor- 
rem com grande frequencia, conheceu apenas a de que agora nos ocupa- 
mos, nao obstante seja ela em quase toda parte menos abundante do que 
a sua similar. O mesmo aconteceu a Burmeister, cuja Peristera fron- 
talis, unica especie de juriti por ele descrita em seu "Thiere Brasiliens" 
corresponde inequivocamente a juriti de pescogo posterior violaceo, sem 
reflexos verdes. 

L. rufaxilla tern distribuigao mais restrita do que L. verreauxi, e 
consequentemente, nao apresenta mais que uma meia duzia de ragas geo- 
graficas espalhadas pela America Meridional cisandina, desde o norte 
extreme da Colombia e da Venezuela (inclusive a Ilha de Trinidad), 
ate o Uruguay e o nordeste da Republica Argentina. 

1> Patria tipica de Leptotila verreauxi tenella Penard, 1923 (Proc. New England Zool. 
Club, VIII, p. 35), insepardvel de L. v. brasiliensis Bp, 

2) Leptoptila verreauxi macconnelli Chubb, 1917, (Bull. Brit. Orn. Cl., XXXVIII, p. 
32), nome proposto para as aves da Guiana britanica, entra na sinonimia da ra^a 
amazonica. 
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A discriminagao das subespecies de L. rufaxilla apresenta as mes- 
mas dificuldades que apontamos em L. verreauxi, nas duas a variagao 
se processando em sentido e de maneira semelhantes. O tamanho me- 
dic dos individuos, como o demonstra a nossa tabela, aumenta de norte 
para o sul; mas entre as populagoes amazonico-nordestinas e as do 
resto do Brasil ha um salto bastante forte para explicar a antiga praxe 
de separa-las como especies autonomas. 

MEDIDAS (em milimetros) 

$ $ 9 5 
NoS. (da Col. do Dept. de Zoologia) asa cau- cul- asa cau- cul- 

da men da men 
21.904, Itacoatiara (R. Amazonas, norte) 136 96 15 
21.745, (idem, idem)   137 96 16 
21.260, (idem, idem)   134 95 16 
21.365, (idem, idem)   135 93 16 
23.078, Joao Pessoa (Rio Jurua)   135 103 15 
23.074, Santa Cruz (Rio Eiru)   135 103 14% 
16.086, Rio Arapiuns (R. Tapajos, oeste) 127 97 15 
23.068, Santarem (R. Tapajos, leste)   133 91 14 
14.631, Aveiro (idem)   137 98 15 
32.999, Serra de Baturite (Ceara)   135 99 15 y2 
12.343, Coxim (Mato Grosso)   152 104 17 
26.467, Rio Claro (Goias)   144 101 15 Va 
33.002, S. Joao de Petropolis (E, Santo) 151 114 16 
26.183, Lins (Sao Paulo)   146 110 16 

447, Rio Mogi (idem)   145 112 151/2 
8.180, Ituverava (idem)   148 112 16 
8.181, (idem", idem)   152 110 16 
7.061, Itatiba (idem)   148 112 151/2 

31.539, Boraceia (idem)   159 119 16 
30.995, Iporanga (idem)   155 109 16 
31.402, Serra Negra (idem)   145 102 16 
24.392, Juquia (idem)   148 109 17 
10.491, Ilha dos Alcatrazes (idem)   155 111 16% 
1.834, Jacarezinho (Parana)   146 110 16 

CHAVE PARA AS SUBESPfiCIES BRASILEIRAS DE 
PEPTOTILA RUF AXILLA 

A. Tamanho muito menor (asa com menos de 140 
mms. de comprimento) 

B. Partes inferiores mais claras; peito vinaceo 
claro, sem mistura de camurga (Guianas, 
baixo Amazonas, norte do Maranhao)   

BB. Ditas de um vinaceo menos puro e distinta- 
mente tingidas de tons acamurgados ou cer- 
vinos (alto Amazonas)   

AA. Tamanho maior (asa com mais de 140 mms. de 
comprimento) 

C. Plumagem relativamente clara, com as par- 
tes superiores menos olivaceas, e o abdome 
quase branco no centre (Brasil este-septen- 
trional e central, Paraguay)   

CC. Dita de tonalidade mais carregada, intensa- 
mente pardo-olivacea nas partes superiores, 
com a regiao trazeira do pescogo de um vio- 
laceo mais brilhante, e as partes inferiores 
de cor mais carregada, especialmente no pei- 
to (Brasil este-meridional, Uruguay, nordes- 
te da Argentina)   

L. rufaxilla rufaxilla 

L. rufaxilla duhusi 

L. rufaxilla bahiae 

L. rufaxilla reichenbachii 
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Estampa VII 
Leptotila verreauxi decipiens (Salvadori). — .r . 
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Estampa VIII 
Claravis pretiosa (Ferrari-Perez).   $ 
■. naidura auriculata chrysauchenia ( Reichenbach ).  
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Leptotila rufaxilla rufaxilla (Richard & Bernard) 
Leptoptila rufaxilla Sclater & Salvin, 1867, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 591: Ilha 

Mexiana (Wallace). — Pelzeln, 1870, Orn. Bras., p. 279, em parte (fide 
Hellmayr) : Borba. — Allen, 1876, Bull. Essex Instit. VIII, p. 82: Santa- 
rem. — Salvadori, 1893, Catal. Bds. Brit. Mus., XXI, p. 551, em parte: 
Mexiana, Para, "Pernambuco". — Goeldi, 1897, Ibis, p. 164: Lag. Gr. do 
Amapa. — Hagmann, 1907, Zool. Jahrb. (Syst.), XXVI, p. 42: Mexiana. — 
Snethlage, 1914, Bol. Mus. Goeldi, VIII, p. 67: 6bidos, Faro, Goiana, Mara- 
ru. — Snethlage, 1914, Bol. Mus. Nacional, II, p. 68: Turia^u. 

Leptotila rufaxilla Hellmayr, 1910, Novit. Zool., XVII, p. 416: Calama. — 
Stone, 1928, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., LXXX, p. 151: Para (= Belem), 
Pinheiro. — Brodkorb, 1937, Occas. Papers Mus. Zool. Univ. Michigan, N.0 

349, p. 2: Caviana. 
Engyptila rufaxilla Chapman & Riker, 1891, Auk, VIII, p. 162: Santarem. 
Leptotila rufaxilla rufaxilla Hellmayr, 1929, Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. 

Ser., XII, p. 470: Turia?u. — Pinto, 1947, Arquiv. Zoolog., V, p. 336: 
Macapa. 

Leptoptila rufaxilla rufaxilla Pinto, 1939, Rev. Mus. Paul,, XXII, p. 166: Rio 
Arapiuns, Aveiro. — Griscom & Greenway, 1941, Bull. Mus. Comp. Zool., 
LXXXVIII, p. 138: Santarem, Rio Tapajos, Lago Cuipeua, Benevides. 

Tomaremos por base de nossa descrigao um <5 adulto de Aveiro 
(N.0 14.631 da col. do Dept. de Zoologia de Sao Paulo), localidade si- 
tuada ao sul do baixo Amazonas, na margem direita do Rio Tapajos. 
Pileo cor de chumbo, clareando progressivamente em direcao a fronte, 
que e quase branca; parte trazeira do pescogo cinzenta, com leve tinta 
de ruivo, passando gradativamente ao cinzento-violaceo no manto e re- 
giao interescapular; dorso e coberteiras superiores das asas pardo- 
azeitonados, com reflexes de cobre ou violeta, particularmente evidentes 
na porgao alta do dorso ; bochechas e lados da cabega tingidos de fer- 
rugem, com mistura de cinza junto a nuca e nos lados do pescogo; mento 
e meio da garganta brancos, passando gradualmente ao ferruginoso nos 
lados e em direcao ao pesco^o; peito cinzento-avinhado muito claro, 
com mescla de tons de camur^a; abdome esbranquigado, mais claro 
no centro, e tingido irregularmente de pardo-aleonado nos flancos e no 
crisso; coberteiras inferiores da cauda brancas, com a barba externa 
escurecida ate proximo a extremidade e, particularmente as menores, 
tisnadas levemente de camurga; primarias pardo-escuras, com a por^ao 
basal da barba interna col- de canela clara, ate alem da metade; rectri- 
zes pretas, as dos tres pares centrais ate a ponta, e com o lado supe- 
rior visivelmente tingido de olivaceo e vinho; as dos pares laterais 
com a extremidade branca, em extensao muito maior no par externo do 
que nos dois outros. Medidas: asa 137 mms., cauda 98 mms,, culmen 
15 mms. 

Todos estes caracteres estao sujeitos a variagoes individuais, as 
vezes bastante fortes para sugerir a existencia de variedades geogra- 
ficas, quando escasseie material adequado das populagoes correspon- 
dentes. Mais do que isso, o repetido confronto e minuciosa analise das 
fugidias diferen^as sempre presentes entre as unidades de cada serie, 
nao raro conduzem a impressao diversa no tocante a sua importancia e 
significagao. Tais consideragoes vem de um novo exame do material 
amazonico de L. rufaxilla pertencente ao Departamento de Zoologia de 
Sao Paulo, onde, infelizmente, a regiao septentrional do baixo Amazo- 
nas continua a carecer de representagao adequada, pois o unico exem- 
plar praticamente topotipico, uma 9 do Rio Vila Nova (Macapa) e de- 
masiado imatura para servir de base a conclusao. 
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Em que pese as conclusoes expendidas por nos em trabalho anterior 
(Arquivos de Zoologia, V, 1947, p. 337), e admitindo-se que a separagao 
das populagoes este-peruanas tenha apenas praticamente por base a to- 
nalidade amarelo-cervina (menos vinacea) do peito, os exemplares de 
Itacoatiara apresentam diferen^as individuals de tal ordem que, consi- 
derados em globo, tanto se poderia referi-los a L. r. rufaxilla, com os 
do baixo Amazonas, como a L. r. duhusi, com as do alto Jurua. 

Um <5 adulto da Serra de Baturite (Ceara) doado ao Depart, de 
Zoologia de Sao Paulo pelo Servigo de Estudos e Pesquisas sobre a 
Febre Amarela permite estender consideravelmente para leste a area 
geografica de L. r. rufaxilla, a menos que ulteriores investigagoes 
venham revelar naquela porgao arida do extreme nordeste do Brasil a 
presenga de uma raga nao descrita. Com efeito, o referido exemplar 
nao encontra nenhum exatamente semelhante entre os da forma tipica 
por nos examinados; mas, alem de concordar com os ultimos no to- 
cante as dimensoes, no que respeita ao colorido da plumagem apresen- 
ta em grau maximo uma tendencia ja verificada nas aves do trecho 
mais baixo do Rio Amazonas (Macapa, baixo Tapajos), e que se traduz 
na tonalidade acentuadamente arruivada (tirante a ferrugem) das partes 
superiores e no colorido ferruginoso das bochechas e lados do pesco(go. 

DlSTRlBUigAo. Guianas Francesa (Cayenne, Camopi, Approuage, 
Ipousin), Holandesa (Paramaribo) e Inglesa (Rio Demerara, Rio Es- 
sequibo, Bartica Grove, Quonga, Rio Mazaruni, Roraima etc.) e norte 
do Brasil, das margens ambas do baixo Amazonas ate o norte do Ma- 
ranhao: Amapa, *Macapa, obidos, Rio Jamunda (Faro), itacoatia- 
ra, Rio Madeira (Borba, *Lago do Batista, Calama), Rio Tapajos (*Rio 
Arapiuns, *Santarem, *Aveiro, Goiana, Caxiricatuba, Tauari etc.), ilhas 
do delta amazonico (Mexiana, Caviana), leste do Para (Rio Acara, 
Belem, Utinga, Rio Capim), norte do Maranhao (Turiagu). 

Leptotila rufaxilla dubusi (Bonaparte) 
Leptoptila dubusi Bonaparte, 1855, Compt. Rend. Sci. Paris, XL, p. 99: Rio 

Napo. 
Leptotila rufaxilla dubusi Hellmayr & Conover, 1942, Field Mus. Nat. Hist. 

Publ., Zool. Ser., XIII, pte. I, n.0 1, 590: Canutama, Labrea (alto Purus), 
— Gyldenstolpe, 1945, Kungl, Sv. Vet. Akad. Handl., XXII, n.0 3, p. 47: 
Joao Pessoa, Lago Grande, Igarape do Gordao (no alto Jurua) e Santo Anto- 
nio (no Rio Eiru). — Friedmann, 1948, Proc. Un. St. Mus., XCVII, p. 401: 
foz do Rio Maturaca, Sao Gabriel. 

A caracteristica principal, se nao unica, em que se baseia esta raga 
e a tonalidade amarelo-camurga ou cervina das partes inferiores; e par- 
ticularmente do peito, cuja tinta vinacea e consequentemente muito me- 
nos pura do que em L. r. rufaxilla. Duas 9 9 da regiao do alto Ju- 
rua (Joao Pessoa e Santa Cruz) participam destas diferengas, concor- 
dando fielmente neste particular com uma do Peru, que presume tipica- 
mente pertencente a L. r. duhusi; diferem contudo desta ultima pela 
tonalidade muito mais olivacea (menos ruiva) do dorso e das asas, 
como pela menor quantidade de reflexos cupreos no manto. Uma das 
9 9 de Itacoatiara (N.0 21.260 da Col. do Dept. de Zool.) conforme ja 

referimos, quase nao se pode distinguir das do Jurua, diferengando-se 
apenas pela cor mais clara, menos ocraceo-pardacenta do abdome. 
Leptotila rufaxilla bahiae Berlepsch 

Leptoptila reichenbachi bahiae Berlepsch, 1885, Zeits. Ges. Orn., II, p. 177 — 
baseada em Leptoptila reichenbachi Berlepsch, 1874 (nao de Pelzeln), Journ. 
f. Orn., XXII, p. 264: Bahia (exemplar provavelmente do Reconcavo). 
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Leptoptila bahiae Salvadori, 1893, Catal. Birds Brit. Mus., XX, p. 553: Bahia. 
Engyptila rufaxilla Allen (nao Richard & Bernard), 1893, Bull. Amer. Mus. 

Nat. Hist., V, p. 149: Chapada. 
Leptotila ruf axilla reichenbachii Naumburg (nao Pelzeln), 1930, Bull. Amer. 

Mus. Nat. Hist., LX, p. 69: Rio Sao Louren^o. 
Leptoptila reichenbachi Iher. & Ihering (nao Pelzeln), 1907, Cat. Faun. Brasil., 

Aves, p. 24, em parte: Rincao, Rio Mogi-Gua?u. 
Leptoptila ruf axilla reichenbachii Pinto, 1936, Rev. Mus. Paul., XX, p. 33: Inhu- 

mas; idem, 1938, loc. cit., XXII, p. 167, em parte: Rio Mogi-Gua^u, Itatiba, 
Ituverava, Lins, "Braunau", Inhumas. 

Leptotila ruf axilla bahiae Hellmayr & Conover, 1942, Field Mus. Nat. Hist., 
Zool. Ser., XIII, pte. I, n.0 1, p. 593: Sao Marcelo (Rio Preto), Vacaria, 
Veadeiros (perto de Cavalcante), Rio Sao Miguel (id.). 

Leptotila ruf axilla reichenbachii Hellmayr & Conover, opt. cit., p. 593, em parte: 
Sao Francisco, Rio Jordao (perto de Araguari). 

As populagoes de L. ruf axilla distribluidas pelo Brasil este-meridio- 
nal e central oferecem ao ornitologista problema ainda mais arduo do 
que as amazonico-nordestinas, contrastando com a facilidade com que a 
forte diferenga nas dimensoes, para nao mencionar outras diferencas, 
permite distinguir as primeiras das ultimas. Comparadas com as da 
faixa costeira de sudeste do Brasil, as aves do Brasil central se distin- 
guem evidentemente pela tonalidade muito mais clara, mais desmaiada, 
da plumagem, com serem as costas muito menos olivaceas (mais pardo- 
amareladas) , o peito menos tingido de vinho, e o abdome mais claro, as 
vezes quase branco no centro. Estes caracteres experimentam todavia 
variagoes muito largas, parecendo relacionar-se antes de tudo com as 
condigoes ecologicas das varias regioes, predominando, como de regra, 
tonalidade mais carregada e coloragao mais brilhante nos exemplares 
provenientes das zonas humidas, vestidas de mata, enquanto que nas 
areas descobertas observam-se cores apagadas e pouco lustrosas. A 
regiao trazeira do pescogo e o manto, cujo colorido e tao importante na 
caracterizagao desta especie, difere tambem bastante em cada caso, a 
tinta violacea sendo muito mais intensa e brilhante na generalidade dos 
individuos da faixa litoranea florestada, do que nos do planalto central 
e adjacencias. 

Com base nestas diferengas, que a comparagao de certos exempla- 
res pode tornar gritante, e aceitavel a separagao de duas ragas geogra- 
ficas no complexo primitivamente formado por L. reichenbachii. En- 
tretanto, a julgar pelo material ao nosso dispor, forga e admitir que a 
area da raga meridional deve ser consideravelmente ampliada para o 
norte, de maneira a alcangar, atraves da faixa montanhosa que perlonga 
a costa meridional do Brasil, o sudeste florestado da Bahia. Isso nos 
permitira referir a forma sulina um adulto de Ilheus (N.0 33.000 
do Dept. de Zoologia), que pelos seus caracteres de plumagem concorda 
muito mais com os de sudeste de Sao Paulo do que com os de Goiaz © 
Mato Grosso. No sul, pelo contrario, torna-se necessario restringir os 
limites classicamente aceitos para L. r. reichenbachii, em proveito da 
raga bahiana, de cujos caracteristicos decididamente participam, com 
raras excepgoes, os exemplares do centro e oeste de Sao Paulo. 

O tipo de L. r. bahiae tera procedido muito provavelmente da re- 
giao adjacente a bahia de Todos os Santos, mais comumente conhecida 
por Reconcavo, a partir de onde e de crer que L. r. reichenbachii seja 
substituida pela raga centro-brasileira, infelizmente nao representada 
poi especimes topotipicos nas colecgoes em estudo. Por motives obvios, 
referiremos a bahiae as localidades do norte da Bahia (Rio Preto etc.) 
mrncionadas pelos autores. 
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DiSTRiBUigAo. Paraguay (Sapucay, Vila Rica, Santa Barbara, 
Itape), Brasil oeste-meridional e central: norte e oeste da Bahia (Sao 
Marcelo, Reconcavo?), Goiaz (*Inhumas, *Rio Claro, Veadeiros, Rio Sao 
Miguel), Mato-Grosso (Chapada, Vacaria, *Coxim), este de Sao Paulo 
*Ituverava, *Lins, *Braunau, Rio Mogi-Guagu, *Itatiba). 

Leptotila rufaxilla reichenbachii (Pelzeln) 
Leptoptila reichenbachii Pelzeln, 1870, Orn. Bras. Ill, pp. 279 e 337: Tipos de 

Ipanema (sudeste de Sao Paulo), colecionado por Natterer entre abril e 
agosto de 1819 (ou 1820). 

Leptoptila reichenbachi Berl. & Ihering, 1885, Zeits. Ges. Orn., II, p. 177: Ta- 
quara do Mundo Novo. — Salvadori, 1893, Catal. Bds. Brit. Mus., XXI, p. 
553: Mato-Dentro (Natterer), Cantagalo (Euler). — Ihering, 1899, 
Annuario R. Grande do Sul, XVI, p. 146: Mundo Novo, Sao Lourengo; idem, 
1893, Rev. Mus. Paul., Ill, p. 402: Iguape (Krone). — Chrostowski, 1912, 
Compt. Rend Soc. Scient. Varsovie, V; ps. 461 e 492: Vera Guarani. — 
Sztolcman, 1926, Ann. Zool. Mus. Pol. Hist. Nat., V, p. 117: Fazenda Fir- 
miano, Fazenda Ferreira, Terezina, Candido de Abreu. 

Leptotila reichenbachi Iher. & Ihering, 1907, Cat. Faun. Bras., Aves, p. 24, em 
parte: Iguape, Ourinho (= Jacarezinho). — Miranda-Ribeiro, 1923, Arch, 
Mus. Nacional, XXIV, pp. 243 e 253: Caminho do Couto (Itatiaia). — Holt, 
1928, Bull. Amer. Mus, Nat. Hist., LVII, p. 282; Serra do Itatiaia. 

Leptoptila rufaxilla reichenbachii Pinto, 1938, Re\K Mus. Paul., XXII, p. 167, em 
parte: Ilha dos Alcatrazes, Jacarezinho. 

Columha iamaicensis WlED (nao C. jamaicensis Linne), 1821, Reise nach Brasi- 
lien, II, p. 341 (340 na ed. in-oct.), no texto: Ilha Cachoeirinha (Rio Bel- 
monte). 

Columba rufaxilla Wied (nao Richard & Bernard), 1833, Beitr, Naturges. Bras., 
LV, (2), p. 474 (nao refere localidades) ^ 

Leptotila rufaxilla reichenbachii Hellmayr & Conover, 1942, Field Mus. Nat. 
Hist. Publ., Zool. Ser., XIII, pte. I, N.0 1, p. 593, em parte: Fazenda Caioa 
(Rio Paranapanema), Ipanema, Vitoria, Ro?a Nova (Serra do Mar). — H. 
F. A. Camargo, 1946, Pap. Avulsos do Dept. de Zool., VII, p. 157: Boraceia. 

Entre os exemplares de Sao Paulo, tomaremos como base de descri- 
cao uma 9 adulta, em esplendida plumagem, procedente de Poqo 
Grande, no alto Rio Juquia (vertente oriental da Serra do Paranapia- 
caba) zona de matas semelhantes as que ha via em Ipanema, ao tempo 
da viagem de Natterer. Alto da cabega cinzento-plumbeo, clareando 
progressivamente em diregao a fronte, que e quase branca, e tinge-se le- 
vemente de ocraceo junto ao bico; nuca, regiao trazelra do pescogo de 
colorido violaceo-purpurino brilhante, sobre fundo cinza-claro; dorso 
e lado superior das asas pardo-olivaceos, com cambiantes fracos de ruivo 
e distintamente lustrados de reflexes bronzeos e cupreos; primarias 
pardo-escuras, com a metade basal da bfarba interna tingida de canela 
ate proximo ao raque, excepgao feita da mais externa, que e acanelada 
apenas na orla; coberteiras inferiores das asas e axilares cor intensa 
de canela; bochechas, regiao auricular e lados do pescoco pardo-ocra- 
ceos, passando a violaceo em direcao a nuca e a regiao interescapular; 
mento e garganta brancos passando a pardacento nos lados e tingin- 
do-se de vinaceo em diregao ao peito; peito cor clara de vinho, sobre 
fundo acinzentado e lustrado de reflexes violaceos; abdome esbranqui- 
gado, quase alvo no centro e fortemente tingido de pardo-cinza nos 
lados; tibias pardas, com abundante mistura de penas escuras, quase 

1) A descrigao corresponde a L. r. reichenbachii; mas convem nao esquecer que o 
principe de Wied nao chegou a fazer distingao entre as duas juritis do genero 
Leptotila encontradigas na zona em que ele viajou. 
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pretas; crisso branco, lavado de ocre; infracaudais alvas, com a bar- 
ba interna e a porgao basal da externa sombreadas de pardo-escuro; 
rectrizes centrals pardo-azeitonadas, com o lado superior lustrado de 
violeta; as subcentrais, semelhantes as do primeiro par, porem menos 
brilhantes e com a orla terminal distintamente desbotada; as dos de- 
mais pares escuras, com a extremidade branca, em extensao crescente 
das rciais centrais para as laterals. Bico pardo-escuro; patas cor de 
rosa, mudadas em amarelo pela dessecagao. Medidas: asa 148 mms; 
cauda 109 mms; culmen 17 mms. 

Como acontece em todas as populagoes de L. rufaxilla e ja antes 
ficou dito e muito grande a variagao individual verificada na subespe- 
cie de que agora nos ocupamos, exemplares havendo, como um $ de 
Jacarezinho (norte do Parana) e uma 9 da Ilha dos Alcatrazes (lite- 
ral de Sao Paulo), em que as caracteristicas da subespecie sulina se acham 
acentuadas, por assim dizer, ate o exagero, ao lado de outros, como um 
<5 de Iporanga ^sudeste de Sao Paulo), praticamente inseparaveis dos 
de Goiaz e oeste de Sao Paulo. As populagoes da faixa litoranea do 
Brasil meridional mantem as caracteristicas das do sul de Sao Paulo, 
assim acontecendo ate as proximidades do Reconcavo, onde L. reichen- 
hachii passa provavelmente a ser substituida por L. r. bahiae. 

Distribui^ao. Nordeste da Argentina (Missiones), Uruguay (Pay- 
sandu), sul e sudeste do Brasil: Rio Grande do Sul (Mundo Novo, 
Sao Lourengo), Parana (Vera Guarani, Terezina, Rio Putinga, Candi- 
do de Abreu, Roga Nova, * Jacarezinho), sul e leste de Sao Paulo (Ipa- 
nema, Mato Dentro, *Iguape, Ilha dos Alcatrazes, *Iporanga, *Juquia, 
*Boraceia), Rio de Janeiro (Cantagalo, *Terez6polis, Itatiaia), Espi- 
rito Santo (*Sao Joao de Petropolis), sul da Bahia (Rio Belmonte, 
Uheus). 

Genero CLARAVIS Oberholser 

Claravis Oberholser, 1899, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., LI, p. 203 — nome novo 
para Peristera Swainson. 

Peristera (nao de Rafinesque, 1815) Swainson, 1827, Zool. Journ., Ill, p. 360. 
Tipo, por designa^ao original, Columba cinerea Temminck (= Peristera pre- 
tiosa Ferrari-Perez). 

Compreende este genero columbidas de porte pequeno ou mediano, 
menor que o das pombas e juritis, e maior que 0 das rolas comuns, sexos 
profundamente diferenciados no colorido da plumagem (cinzenta nos 
S e parda nas 9 9 ), e primeira (a contar de fora) remige prima- 
ria bruscamente afilada na parte terminal. 

Das tres especies incluidas neste grupo neotropico (sul do Mexico 
ao norte da Argentina) duas ocorrem no Brasil, conservando ambas emi- 
nentemente constantes as respectivas caracteristicas, em todas as po- 
pulaQoes. 

CHAVE PARA AS ESP6CIES BRASILEIRAS DO GfiNERO CLARAVIS 

A. Partes superiores cinzento-ardosiadas; lado inferior muito mais 
claro ( $ $ adultos). 

B. Rectrizes laterais (exceptuada a por?ao oasal extrema), 
coberteiras inferiores da cauda e baixo abdome brancos, 
passando a cinzento-azulado no peito; lado externo das 
asas ornado de largas manchas (ou espelhos) transver- 
sals, normalmente dispostas em tres faixas, de colorido cas- 
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tanho-escuro, lustradas de violeta e debruadas posterior- 
mente de branco, com estreita faixa preta de permeio .. C. godefrida 

BB. Rectrizes pretas ate a extremidade; coberteiras inferio- 
res da cauda cinzento-ardosiadas, como tambem o baixo 
abdome, sempre muito mais claro que o peito; lado ex- 
terno das asas manchado de nodoas negras, de forma arre- 
dondada, e dispostas, mais ou menos regularmente, em 
series transversais   

AA. Partes superiores pardo-arruivadas, distintamente lustradas de 
oliva no mento e no dorso; as inferiores muito mais claras, 
especialmente no abdome ( $ $ ad. e $ $ jov.) 

C. Rectrizes pretas ate a extremidade, as laterals apenas 
tingidas de ruivo na orla externa; manehas das asas 
relativamente pequenas e dispostas em numerosas faixas 
irregulares  

CC. Rectrizes (lado inferior) pretas, com a parte terminal 
branco-arruivada, como as coberteiras inferiores da cauda; 
manehas das asas grandes, regularmente dispostas em 
tres faixas (espelhos) transversais   

Claravis pretiosa (Ferrari-Perez) 

Peristera pretiosa Ferrari-Perez,1 1886, Proc. Un. St. Nat. Mus., IX, p. 175: 
Jalapa (Vera Cruz, Mexico). 

Peristera cmerea .Burmeister, 1856, Syst. Uebers. Th. Bras., Ill, p. 303: Nova 
Friburgo. — Reinhardt, 1870, Vidensk. Meddel. naturhis. For., p. 57: Lagoa 
Santa. — Pelzeln, 1870, Orn. Bras., p. 278: Porto do Jacarel, Ipanema, 
"Irisanga", cid. de Mato Grosso (Natterer col.;. — Cabanis, 1874, Journ. f. 
Orn., XXII, p. 230: Cantagalo. — Allen, 1893, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 
V, p. 149: Chapada (H. Smith col.). — Salvadori, 1893, Catal. Bds. Brit. 
Mus., XXI, p. 491: Rio Capim (Wallace col,), Bahia (Wucherer), Chapada 
(H. Smith). — Ihering, 1899, Rev. Mus. Paul., Ill, p. 401: Piracicaba 
(Valencio Bueno col.). — Salvadori, 1900, Bol. Mus. Torino, XV, N.0 378, 
p. 14: Carandazinho. 

Claravis cinerea Reiser, 1910 e 1925, Denks. mathem.-naturw. Kl. Akad. Wissens. 
Wien, LXXVI, pp. 88 e 192: Amarragao, Queimadas. 

Claravis pretiosa Iher & Ihering, 1907, Catal. Fauna Bras., Aves, p. 23: Rio Mo- 
gi-Guagu (Hemper col.), Rincao (Lima), Espirito Santo (= Pau Gigante, E. 
Garbe col.), Mariana (J. B. Godoy). — Hellmayr, 1908, Novit. Zool,, XV. p. 93: 
Rio Araguaia (G. A. Baer col.). — Snethlage, 1914, Bol. Mus. Goeldi, VIII, p. 
66: Rio Maicuru (Snehtlage col); idem, Bol. Mus. Nacional, II, N.0 6, p. 
48: Ceara. — Hellmayr, 1929, Field Mus Nat. Hist., Zool. Ser., XII, p. 470: 
Tranqueira (Col. de Conover), Amarra?ao (Reiser col.). — Naumburg, 1930, 
Bull. Amer. Mus. Nat. Hist,, LX, p. 69: Urucum (Exped. Roosevelt-Rondon), 
Pinto, 1932, Revist. Mus. Paul., XVII, 2a. pte., p. 711: Valparaizo (Pinto 
col.). — Stone & Roberts, 1934, Proc. Acad. Nat. Sci., Phila., LXXXVI, p. 
378; Descalvados. — Pinto, 1935, loc. cit., XIX, p. 67: Rio Gongogi (Pinto 
col,), Bonfim (Garbe col.); idem, 1938, loc. cit., XXII, p. 165: Rio Feio 
(Gunther col.), Braunau (Lima col.), Miranda (Jos6 Lima col.), afora velhos 
registros; idem, 1938, Boletim Biologico, Nov. Ser., Ill, p. 103: Rio das 
Mortes (W. Garbe col.). — Griscom & Greenway, 1941, Bull. Mus. Comp. Zool., 
p. 137: Santarem (Carnegie Mus.), Vila Braga. — Hellmayr & Conover, 
1942, Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser., XIII, Pte. 1, N.0 1. p. 554: Santa- 
rem, Tauari, Pinhel, Acara, Tome-agu, Tranqueira. 

Entre a gente do campo, o nome trivial mais comumente usado para 
esta linda pombazinha parece ser "rola azul"; como so caiba apropria- 
damente aos individuos do sexo masculine, impossivel nao e que as fe- 
meas sejam havidas em muitos lugares por ave diversa, Segundo Goel- 
di (As Aves do Brasil, 1894, p. 373), a ela corresponderia o nome "pi- 
cui-peba", usual entre os primitives habitantes. 

C. pretiosa 

C. pretiosa 

C. godefrida 

1) Nome novo para Columba cinerea (nao de Scopoli, 1786) Temminck, 1811, em Temm. 
& Knip, Les Pigeons, 1, Colombes, p. 126, pi. 58 ( ^ ): "au Bresil". 
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As caractensticas do adulto sao a seguir descritas, utilizando-se 
um exemplar do Departamento de Zoolqgia, (No. 26.170), procedente 
da Fazenda Varjao, no oeste de Sao Paulo (municipio de Lins). Todo 
o Jado superior e cinzento-azulado (cor clara de ardosia), muito mais 
claro na regiao interescapular e no alto da cabega do que no dorso, e 
passando gradualmente a branco quase puro na fronte; coberteiras 
superiores das asas e remiges terciarias cinzento-azuladas, um pouco 
mais claras do que o dorso, muitas com a barba externa enfeitada, pro- 
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Fig. 8 — Claiavis jiretiosa (Ferrari — Perez). $ de Bonfim (Bahia). 

ximo a ponta, de uma nodoa negra, arredondada (nas penas menores) 
ou retangular, e lustrada de azul ferrete; remiges primarias e asa bas- 
tarda pardo-escuras, com o lado de baixo mais claro; partes inferiores 
muito mais claras do que as superiores, com as infracaudais cinzento- 
azuladas, e esmaecendo progressivamente em diregao ao peito a ponto de 
tornar-se perfeitamente branca na garganta; coberteiras inferiores das 
asas da cor do abdome, cinzento-azulado muito claro; rectrizes centrais 
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cinzento-azuladas no lado superior e pretas na inferior; as demais com 
0 lado superior cinzento-azulado ate proximo a ponta, que e preta, como 
todo o lado inferior. Medidas: asa 114 mms., cauda 82 mms., culmen 
15 mms. 

A femea, como difira muito do sexo oposto, sera descrita em porme- 
nor, com base num exemplar adulto de Porto Cabral (Rio Parana, Esta- 
dp de Sao Paulo) pertencente a colecpao do Departamento de Zoolo- 
gia (No. 27.517) : partes superiores pardo-sepiaceas, levemente lustra- 
das de olivaceo e passando a ruivo-pardacento no uroplgio e nas cober- 
teiras superiores da cauda; coberteiras superiores das asas e remiges 
terciarias da cor do dorso, muitas com a barba externa manchada de 
nodoa transversal cor de canela, com as bordas limitadas por intersticio 
branco, ou pelo menos mais claro do que o colorido geral; primarias e 
asa bastarda escuras, como tambem as coberteiras superiores respecti- 
vas; garganta branca, sem limites definidos com o pescopo e o peito, 
pardo-acanelados; abdome muito mais claro, lavado de cinza; infra- 
caudais cinzento-azuladas, com intensa mescla de canela; rectrizes cen- 
trals ruivo-acaneladas, com o lado superior lustrado de reflexos verde- 
purpurinos; demais rectrizes pretas, com o lado superior mais ou me- 
nos extensamente tingido de ferrugem, as laterals extremas com a orla 
da barba externa descorada, quase branca. 

No que respeita as medidas, sua media se mantem, praticamente r~- 
variavel nas diferentes populapoes brasileiras da especie, e e quase nula 
a diferenga existente neste particular entre os dois sexos. 

MEDIDAS (em milimetros) 
(Col. do Dept. de Zoologia) $ $ 9 $ 

Nos. asa cauda culmen asa cauda culmen 

23.087, Caxiricatuba (Rio Tapajos) . 110 77 14 
22.686, (idem, idem)   116 80 13 
22.687, (idem, idem)   110 80 15 
22.689, (idem, idem)   110 79 14 
7.390, Bonfim (Bahia)   117 85 15 
7.278, (idem, idem)   114 84 13 

13.951, Rio Gongogi (idem)   114 82 13% 
7.388, Bonfim (idem)   Ill 75 14% 

13.952, Rio Gongogi (idem)   115 83 13 
24.534, Barra do Sussui (Minas) .. 116 82 15 
6.061, Mariana (idem)   114 80 15 

24.535, Barra do Sussui (idem) .. 113% 79% 14% 
32.997, Pau Gigante (Esp. Santo) .. 114 79 14% 
32.998, (idem, idem)   Ill 77 14% 
6.318, Espirito Santo (Rio Doce?) . 110 80 14% 

26.169, Lins (Sao Paulo)   113 79 15 
26.170, (idem, idem)   114 82 15 
26.167, (idem, idem)   110 80 13 
27.514, Porto Cabral (Sao Paulo) .. 112 80 15 
27.895, Rio Verde (Goiaz)   116 80 15 
27.896, (idem, idem)   112 77 15 
17.539, Rio das Mortes (Mato Grosso) 115 76 15 
12.331, Miranda (idem)   116 79 14 
17.108, Coxim (idem)   114 79 15 

DiSTRiBUigAo. Esta especie habita as zonas quentes do continente 
Americano a partir do sudeste do Mexico (Vera Cruz, Tampico, Yuca- 
tan, etc.), atraves de toda America Central, da Colombia (Rio Magda- 
lena, Rio Cauca, Bonda, Santander, Villavicencio, Florencia, etc.), Ve- 
nezuela (Rio Orenoco, Rio Caura), Ilha de Trinidad, Guiana Inglesa 



30-XII-1949 Oliverio Pinto — Monograf. dos Columbidae brasileiros 311 

(Rio Demerara, Quonga, Bartica, Ourumee, etc.), Guiana Francesa 
(Cayenne), Equador (Chimbo, Balzar, Rio Peripa,'Santo Domingo, Es- 
meraldas) e Peru (Xebferos, Chamicuros, Tarapoto, Rio Ucayali), ate a 
Bolivia (Rio Beni, Santa Cruz), o Paraguay (Rio Pilcomayo, Alto Pa- 
rana), e norte da Argentina (Tucuman, Misiones), inclusive quase todo 
o Brasil: Rio Tapajos (Santarem, *Caxiricatuba, Tauari, Pinhel, Vila 
Braga), Rio Acara (Tome-agu), Rio Capim, Rio Maicuru, Maranhao 
(Tranqueira), Piaui (Amarra^ao), Ceara, Bahia (*Bonfim, Queimadas, 
*Rio Gongogi), Espirito Santo (*Pau Gigante), Minas Gerais (Lagoa 
Santa, *Mariana, *Rio Piracicaba, *Rio Sussui), Rio de Janeiro (Nova 
Friburgo, Terezopolis, Cantagalo), Sao Paulo (Ipanema, Jacarei, Ori0- 
sanga, *Rio Mogi-Guagu, Piracicaba, *Rio Feio, *Braunau, *Lins, *Val- 
paraizo, *Ribeirao Mato Grosso, *Rio Tiete, Rio Parana, *Porto Cabral), 
Santa Catarina (teste Hellmayr & Conover), Goiaz (Rio Claro), Mato 
Grosso (Urucum, *Miranda, *Coxim, Vila Bela de Mato Grosso. 

Claravis godefrida (Temminck) 

Columba godefrida Temminck, 1811, em Temminck & Knip, Les Pigeons, I, 
Colombes, p. 125 (descrigao do macho adulto) : "Bresil".1 

Columba geoffroyi Temminck & Knip, 1811, Les Pigeons, I, Colombes, pi. 57. — 
Temminck, 1813, Hist. Nat. Pig. et Gallin., I, pp. 297 e 476: "Bresil". 

Columba geoffroii Wied, 1821, Reise nach Bras., II, p. 341 (340 na ed. in-oct.) ; 
Ilha Cachoeirinha (Rio Belmonte); idem, 1833, Beitr. Naturges. Bras., IV, 
p. 461: Rio Belmonte, Rio Mucuri. 

Peristera geoffroyi Burmeister, 1856, Syst. Uebers. Th. Bras., Ill, p. 304: Nova 
Friburgo. — Reinhardt, 1870, Vidensk. Medd. Naturhist. Foren., p. 57: 
Lagoa Santa. — Pelzeln, 1870, Zur Orn. Bras., pag. 278: Luiz d'Almeida, 
Mato-Dentro, Ipanema (Natterer). — Cabanis, 1874, Journ. f. Ornith., XXII, 
p. 230: Cantagalo. — Berlepsch, 1874, loc. cit., p. 242: Blumenau. — Sal- 
VADORI, 1893, Catal. Bds. Brit. Mus., XXI, p. 494: Bahia (Wucherer). — 
Ihering, 1892, Rev. Mus. Paul., Ill, p. 402: Piracicaba (Valencio-Bueno) . 

Claravis geoffroyi Ihering & Ihering, 1907, Catal. Faun. Brazil., Aves, p. 23: 
Alto da Serra (Hempel col., 1899), Piracicaba. 

Assemelha-se muito esta pomba a anterior; mas e bem maior do 
que ela e de distribuigao geografica mais restrita, conquanto em grande 
parte coincidente. Tambem, apezar de te-la Burmeister encontrado 
na Serra dos Orgaos (Nova Friburgo) em maior abundancia do que a 
sua congenere, e seguramente em quase toda parte muito menos comum, 
donde a sua relativa raridade nas cole^oes dos museus. O Museu Paulis- 
ta, por exemplo, em cinquenta anos de atividade, nao conseguiu reunir 
mais de dois exemplares, aos quais o Departamento de Zoologia poude 
acrescentar apenas um, atraves da liberalidade do Service de Estudos e 
Pesquisas sobre a Febre Amarela. 

O Principe de Wied, de cujo informe se tern apropriado todos os 
autores subsequentes, ouviu chamar esta especie no sul da Bahia de 
"pomba espelho", nome que muito bem Ihe cabe, e e ainda hoje o uni- 
co autenticamente registrado. 

A descrigao que se segue tern base num macho adulto da Serra da 
Cantareira (a cerca de duas leguas a oeste da cidade de Sao Paulo), 

1) Desconhece-se a patria tlpica desta pomba, e tampcuco se encontra na literatura 
ornitologica qualquer elemento que permita desvendar de onde teria o Museu de 
Paris recebido o exemplar utilizadc por Temminck em sua descricao. Todavia, e qua- 
se certo ter ele procedido de algum ponto do literal do Brasil, e mais provAvel- 
mente do Rio de Janeiro, que formalmente propomos como localidade tlpica da 
esp6cie. 
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colecionado pelo Dr. Flavio da Fonseca, em outubro de 1937: partes 
superiores cinzento-ardosiadas, com o manto mais claro do que o dorso 
e as supracaudais; pileo cinzento-ardosiado na metade posterior e 
clareando gradativamente em diregao a fronte, branco-acinzentada; re- 
miges terciarias e coberteiras superiores das secundarias cinzento-ardo- 
siadas, as menores com uma nodoa azul-ferrete formando juntas uma 
primeira faixa no alto da asa; as maiores, dispostas em duas faixas, 
com larga mancha acatassolada de reflexos violaceos-arruivados na 
porgao subterminal da barba externa (interessando tambem por vezes 
a por^ao adjacente da barba interna), e separada da extremidade clara 
(as vezes quase branca) da pena por uma faixa preta, estreita, e de li- 
mites mal definidos; primarias e coberteiras superiores respectivas es- 
curas, aquelas com a fimbria externa esbranquigada, estas com a barba 
externa quase preta; mento e porgao alta da garganta brancos, leve- 
mente tingidos de cinza; partes inferiores restantes cinzento-ardosia- 
do claro no pescogo, no peito e nos flancos, clareando no abdome, e pas- 
sando a branco imaculado no crisso e nas coberteiras inferiores da cau- 
da; rectrizes centrais cinzento-ardosiadas, com o lado inferior mais des- 
maiado; as do segundo par muito mais claras, e quase brancas no lado 
inferior; demais rectrizes brancas, com a base cor de cinza em exten- 
sao decrescente das mais centrais para as laterais, em^que quase nao ha 
cinza; coberteiras inferiores das asas e axilares escuras, quase pretas. 
Medidas: asa 124 mms., cauda 89 mms., culmen 16 mms. 

0 bico e anegrado na ave viva, as patas vermelho-sanguineas e a 
iris pardo-escura. com a orla alaranjada (Wied). 

A femea tern as partes superiores pardo-arruivadas, lustradas de 
bronze no dorso, e com predominancia do ruivo na fronte e nas cober- 
teiras superiores da cauda; asas pardo-acaneladas, enfeitadas de tres 
faixas transversais, a primeira, correspondendo as coberteiras superio- 
res menores, azul-negra, com cambiantes de ruivo, e as duas outras vio- 
laceo-ferruginosas, muito mais largas e constituidas por grandes man- 
chas situadas na barba externa das coberteiras superiores e medias, pro- 
ximo a ponta, que, via de regra, e esbranquigada, com um intersticio es- 
curo de permeio; primarias sepiaceas escuras; coberteiras supeilores 
das primarias e asa bastarda pardo-acaneladas, com o peito sombreado 
de cinza, o abdome brancacento, e acentuada tinta de ruivo na gargan- 
ta, tibia e coberteiras inferiores da cauda; rectrizes centrais pardo- 
acaneladas; as demais pretas ate proximo a ponta, que e clara, com 
mescla de canela. As medidas dos exemplares ao nosso dispbr demons- 
tram tambem nesta pomba diferenca apreciavel de tamanho entre os 
dois sexos. 

MEDIDAS (em milimetros) 

Nos. (da Col. do Dept. de Zoologia) asa cauda culmen 

17.040, Serra da Cantareira (Sao Paulo)   124 89 16 
33.003, $, Terezopolis (Rio de Janeiro)   118 83 15% 

333, 9, Alto da Serra (Sao Paulo)    117 80 15% 
DiSTRiBUigAo. Nesta especie as populagoes de maxima densidade 

parece corresponderem nos dias de hoje a faixa costeira montanhosa do 
Brasil meridional; essa area todavia se estende para o sul ate as zonas 
fronteirigas do Paraguay e da Argentina, chegando tambem, por outro 
lado, ate a Bahia, Leste do Paraguay (Rio Parana), nordeste extremo 
da Argentina (Misione&), sudeste do Brasil: Santa Catarina (Blume- 
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nau), Sao Paulo (Mato-Dentro, Ipanema, *Alto da Serra, Piracicaba, 
♦Serra da Cantareira), Rio de Janeiro (Sao Luiz d'Almeida, Nova Fri- 
burgo, *Terez6polis, Cantagalo), sul de Minas (Lagoa Santa), sul da 
Bahia (Rio Mucuri, Rio Belmonte). 

Genero OXYPELIA Salvadori 

Oxypelia Salvadori, 1893, Catal. Birds Brit. Mus., XXI, p. 490, Tipo por designa- 
qao original Periatera cyanopis Pelzeln. 

As afinidades deste genero monotipico afigura-se-nos serem prin- 
cipalmente com Claravis, de que tem em comum o brusco adelga^amen- 
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Fig. 9 — Oxypelia cyanopis (Pelzeln). $ de Itapura (Sao Paulo, 
Rio Parana). 

to da porgao terminal da primaria externa; mas difere do ultimo em 
muitos pontos importantes, entre os quais merecem destaque a cauda 
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proporcionalmente mais longa (apenas mais curta do que a asa), o 
comprimento muito menor das rectrizes laterals (cauda graduada) , a 
ausencia, nos dois sexos, de entalhe ou dente em qualquer das remiges 
primarias, e a muito maior - semelhanga no colorido da plumagem de 
ambos os sexos. A primaria externa, afora o afilamento da parte ter- 
minal, e seu tamanho muito menor do que o das demais, chama ainda 
a aten^ao pela sua forma especial, arqueada em lamina de alfange. 

Oxypelia cyanopis (Pelzeln) 

Peristera cyanopis Pelzeln, 1870, Zur Orn, Brasil., XXI, pp. 277 e 336: Cuiaba 
(Mato Groso, Natterer col.). 

Oxypelia cyanopis Salvadori, 1893, Catal. Brids Brit. Mus., XXI, p. 490, pi. X, 
fig. 1: Cuiaba (exempls. de Natterer). — Iher. & Ihering, 1907, Catal. 
Faun. Brazil,, Aves, p. 23: Itapura (E. Garbe col.). — Pinto, 1941, Arqui- 
vos de Zoologia, II, p. 1, nota 2; "zona do Rio Verde" (sul de Goiaz, W. 
Garbe, 1940); idem, 1945, loc. cit., VI, art.0 8, p. 276, nota 1: Rio Claro 
(Goiaz, W. Garbe, 1941), 

Entre os columbidas do Brasil merece este particular atengao, ja 
pelas suas caracteristicas muito proprias, ja, e muito principalmente, 
pela extrema raridade.1 

Conta-se esta especie entre as rolinhas menores, podendo sob este 
particular ser equiparada apenas a Uropelia campestris, de que toda- 
via logo se distingue pela cauda mais curta, muito menos graduada, 
como pelo colorido assas diferente da plumagem. Durante muito tem- 
po, quase nada se soube a respeito de sua distribui^ao, pois ate 1904, 
quando E, Garbe obteve, em Itapura, no extreme oeste de Sao Paulo, 
um (5 aduto para o Museu Paulista, nao consta que se conhecessem ou- 
tros individuos alem dos cinco, $ $ e 9 $ , coleccionados oitenta anos 
antes por Natterer em Cuiaba, no centro de Mato Grosso. Procedem 
deste primitivo lote os exemplares existentes em alguns museus da Eu- 
ropa, que os receberam do de Viena, provavelmente por permuta. Nos 
anos que se seguiram a redescoberta da ave em Itapura, apesar do afa 
com que a procuraram sucessivas expedigoes, dentre as quais a grande 
Expedigao Roosevelt-Rondon (1913-14), todos os esforgos para obter 
novos especimes para os museus foram completamente infrutiferos. So 
em fins de 1940 voltou ela a ser inesperadamente encontrada no sul de 
Goiaz, nao longe do Rio Claro (Fazenda Transwaal, munic. do Rio 
Verde), por W. Garbe (filho do primeiro). O unico exemplar coligido 
nesta ocasiao, um (51 adulto em perfeita plumagem, foi adquirido por 
Th. Barbour para as colecgoes do Museum of Comparative Zoology 
(Harward College), de Boston. No ano imediato, voltando a mesma 
localidade, teve W. Garbe a felicidade de conseguir uma 9 adulta, hoje 
pertencente a colegao ornitologica (N0 27.800) do Departamento de Zoo- 
logia da Secretaria da Agricultura de Sao Paulo. Segundo nos infor- 
mou esse colecionador, os seus exemplares foram mortos pela manha, 
em campo descoberto. Alem destes, teve ocasiao de ver outros, sempre 
no chao, a maneira das rolas comuns, ora aos casais, ora solitarios. Ne- 
nhuma outra observagao biologica foi possivel fazer, tudo se ignorando 
com respeito a reprodugao da especie. 

O <5 de Itapura servir-nos-a de base a descrigao que damos a seguir. 
Alto da cabega e pescogo posterior chocolate, com cambiantes de vinho, e 

1) O. Pinto, Boletim Biologico, Nov. Ser., Ill, n.0 5, p. 7 (1937). 
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passando a ferrugem em dire^ao a fronte; regiao superciliar e loros de 
cor ferruginosa, passando a vinaceo-cinza na regiao auricular e lados do 
pescoQo; dorso, remiges terciarias e uropigio pardo-olivaceos, passando 
insensivelmente a vinaceo-arruivado no manto e base do pescoco; cober- 
teiras superiores da cauda cor de canela intensa, com cambiantes leves 
de vinho; grandes coberteiras superiores das asas pardo-olivaceas; pe- 
quenas e medias coberteiras vinaceo-acaneladas, muitas delas com uma 
grande nodoa azul-ferrete na barba externa, as vezes (pequenas cobertei- 
ras) de forma eliptica, ou arredondada, porem mais geralmente sub-re- 
tangular, com o bordo posterior limitado por estreita orla mais clara; 
primarias cor de canela, com as extremidades pardo-escuras, e a barba 
externa mais ou menos extensamente da mesma cor; coberteiras in- 
feriores das asas cor de ferrugem; peito ocraceo-ferruginoso, com 
abundante mistura de vinaceo em diregao ao pescoco, e dos lados; gar- 
ganta muito mais clara, brancacenta, com leve tinta de ferrugem; ab- 
dome muito mais claro do que o peito, esbranqui^ado no centre, e tingi- 
do de ocre e cinza nos flancos; infracaudais brancas, sombreadas ir- 
regularmente de ocraceo; rectrizes centrais pardo-acaneladas, com a 
ponta escurecida; as laterais extremas pretas, com a borda da barba 
externa branca junto a extremidade; rectrizes dos pares intermedios 
escuras, com a barba externa cor de canela ate proximo a ponta, que e 
preta, com forte lustro azul-ferrete no lado de cima. Bico escuro, quase 
preto; pes cor de rosa, amarelados no exemplar seco. Medidas: asa 
69 mms., cauda 67 mms., culmen 11 mms. 

A 9 de Goiaz assemelha-se em quase tudo ao $ de Itapura; mas 
tern o abdome muito mais claro, branco imaculado no centro, como tam- 
bem as infracaudais. 0 peito, pardacento, quase nao tern ocre; a 
tinta vinacea e mais fraca, tanto na cabega e pescogo, como nas cober- 
teiras superiores das asas. Mede 67 mms. de asa, 64 mms. de cauda e 
10 mms. de culmen, 

DlSTRlBUigAO. So e conhecida no Brasil central: Mato Grosso 
(Cuiaba), sul de Goiaz (*Fazenda Transwaal, na regiao do Rio Claro), 
extreme oeste de Sao Paulo (*Itapura). 

Genero ZENAIDURA Bonaparte 

Zenaidura Bonaparte, 1855, Coptes. Rendus de I'Acad. Sciences de Paris, XL, N.0 

3, p. 96: tipo, por designagao original, Columba carolinensis LiNNfi. 
E' este de todos os generos de Columbidae representados na fauna 

brasileira o unico a possuir 14 rectrizes (em vez de 12). De porte meao, 
inferior ao das juritis (Leptotila), porem bem maiores do que as rolas 
comuns, cauda mais ou menos longa e acentuadamente escalariforme, 
dedos pouco longos (o medio apenas mais comprido do que o tarso), sao 
faceis de reconhecer pela presenga de uma nodoa azul-negra, brilhante, 
de cada lado do pescogo, logo abaixo da regiao auricular. As secunda- 
rias, alem disso, sao de colorido uniforme, ao contrario do que acontece 
no vizinho genero Zenaida Bonap.1, cujas especies, estranhas alias ao 
Brasil, tern as secundarias brancas na ponta. 

A tendencia hoje e reconhecer em todo territorio brasileiro uma 
unica especie, Zenaidura auriculata (Des Murs), com ratjas geograficas, 
mais ou menos diversificadas no colorido e tamanho medio. 

1) Zenaida Bonaparte, 1838, Geogr. & Comp. List. Bds. Eur. & N. Amer. p., 41: tipo, 
por tautonimia, Zenaida amdbilis Bonaparte (— Columba zenaida Bonaparte) . 
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Zenaidura auriculata (Des Murs) 

Peristera auriculata Des Murs, 1847, em Gay, Hist. Fis. Pol. Chile, Zool., I, p. 
381, pi. 6: Chile (regiao central). 

Conforme o conceito atual, esta especie, cuja forma tipica e pro- 
pria do Chile, acha-se representada por uma dezena de rapas geogra- 
ficas ditribuidas por todo o continente sul-americano, inclusive as llhas 
Falkland e as Pequenas Antilhas meridionals. Htellmayr & CONOVER 
(1942), aos quais se deve a ultima revisao do assunto, admitem no 
Brasil nada menos de cinco, tres das quais circunscritas a bacia Ama- 
zonica, e duas ao resto do pais. As diferen^as entre aquelas e estas, 
tomadas as populagoes em globo, sao muito mais importantes do que as 
que separam entre si tanto as primeiras como as ultimas. Dai resulta 
serem consideradas ainda por muitos especies diversas. No que se re- 
fere particularmente as ragas extraamazonicas, e a julgar pelo mate- 
rial em maos, a nos se afigura bastante dificil na pratica distinguir as 
aves dos Estados meridionals e centrais, rotuladas como Z.a.chrysauche- 
nia Reichenb., das nordestinas, nao obstante haver Hellmayr, desde 
1929, proposto anexar estas ultimas as de Fernando de Noronha, sob 
a denominacao de Z.a.noronha, a principio privativa das desta remo- 
ta ilha atlantica. A falta porem de material topotipico da raga ilhoa, 
que nos habilite a melhor ajuizar sobre o assunto, leva-nos a adotar o 
ponto de vista do sabio ornitologista de Viena, hoje seguido pela gene- 
ralidade dos autores. A chave abaixo resume, na medida do possivel, 
os caracteres diagnosticos das formas encontradas no Brasil. 

CHAVE PARA AS SUBESPeCIES BRASILEIRAS DE 
ZENAIDURA AURICULATA 

A. Extremidades das rectrizes brancas (ou levemente bran- 
co-acinzentadas), sem mistura de tons vinaceos ou aca- 
nelados perceptiveis. 

B. Baixo abdome e coberteiras infracaudais de colori- 
do acanelado claro ou camurga, com mistura muito 
variavel de tons vinaceos. 

C. Tamanho medio um pouco maior (asa dos 
$ $ ordinariamente com cerca de 140 mms. 

de comprimento) e plumagem em regra mais 
acentuadamente tingida de tons vinaceos 
(Brasil meridional e central)   

CC. Tamanho algo menor em media (asa dos $ $ 
com cerca de 135 mms.) e plumagem mais des- 
botada, com tons vinaceos ordinariamente 
apenas perceptiveis (nordeste do Brasil e 
Ilha de Fernando de Noronha)   

BB. Baixo abdome e coberteiras infracaudais de cor 
francamente vinacea, mais clara embora que a do 
peito (delta Amazonico e circunjacencias)   

AA. Extremidades das rectrizes distintamente tingidas de 
canela ou vinho; baixo abdome e infracaudais de colo- 
rido vinaceo intense. 

D. Extremidades das rectrizes laterais e coberteiras 
infracaudais de colorido francamente vinaceo ordi- 
nariamente sem mistura distinta de ferrugem (bai- 
xo Amazonas)   

DD. Extremidades das rectrizes laterais de cor canela ou 
ferruginea mais ou menos intensa, assim cofho as 
coberteiras infracaudais (leste da Colombia, Vene- 
zuela, Guianas, alto do Rio Branco)       

Z. a. chrysauchenia 

Z. a. noronha 

Z. a. marajoensis 

Z. a. jessieae 

Z- a. stenura 
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Zenaidura auriculata chrysauchenia (Reichenbach) 
Peristera chrysauchenia Reichenbach, 1847, Syn. Av. Columbariae, p. 3 (baseada 

em Reichenbach, Columbariae, pi. 161, fig. 1429) : patria tipica suposta, 
Brasil meridional.1 

Columba maculata (nao de Gmelin, 1789) Vieillot, 1818. Nouv. Diet. d'Hist. 
Natur,, nouv. edit., XXVI, p. 367 (com base na "Paloma parda manchada" 
de Azara) : Paraguay. 

Zenaida maculata Burmeister, 1856, Syst. Uebers. Th. Brasil., Ill, p. 259: Lagoa 
Santa. — Reinhardt, 1870, Vidensk. Medd. Naturhist. Foren., p. 55: Lagoa 
Santa. — Pelzeln, 1870, Zur Orn. Bras., Ill, p. 276: Mato-Dentro, Ipane- 
ma, Itarare, Curitiba, Rio Borrachudo, Pitangui, Cuiaba. — Cabanis, 1874, 
Journ. f. Orn., XXII, p. 230: Cantagalo. — Allen, 1893, Bull. Amer. Mus. 
Nat. Hist.: Chapada. 

Zenaida auriculata (nao de Des Murs) Salvadori, 1893, Catal. Bds. Brit. Mus., 
XXI, p. 384, em parte: Mato Grosso; idem, 1900, Bol. Mus. Torino, XV, p. 
14: Urucum. — Ihering, 1899, Annuario do Rio G. do Sul, p. 146: Pedras 
Brancas; idem, 1899, Rev. Mus. Paul., Ill, p. 399: Sao Paulo; idem, 1900, 
loc. cit., p. 163: Cantagalo. — Ihering & Ihering, 1907, Cat. Faun. Brazil., 
Aves, p. 20: Iguape, Sao Sebastiao. 

Zenaida auriculata auriculata Hellmayr, 1908, Novit. Zool., XV, p. 92: Goiaz. 
Zenaida virgata Bertoni, 1901, Anales Cient. Parag., I, p. 24: Puerto Bertoni 

(Alto Parana). 
Zenaida auriculata virgata Naumburg, 1930, Bull. Mus. Nat. Hist., LX, p. 67: 

Mato Grosso. — Pinto, 1932, Rev. Mus. Paul., XVII, pte. 2, p. 711: Aqui- 
dauana. — Stone & Roberts, 1934, Proc. Acad. Nat, Sci. Phila., LXXXVI, p. 
377: Descalvados. — Pinto, 1938, Rev. Mus. Paul., XXII, p. 159, em parte: 
Iguape, Sao Sebastiao, Itaqui, Aquidauana, Inhumas; idem, 1940, Arquivos 
de Zoologia do Est. de S. Paulo, II, p. 9: Coxim, Cuiaba. 

Zenaida auriculata noronha (nao Chubb) Pinto, 1936, Rev. Mus. Paul., XX p 
38: Jaragua, Inhumas. '' ' 

Zenaidura aurimlata chrysauchenia Hellmayr & Conover, 1942. Field Mus. Nat. 
Hist., Zool. Ser., XIII, pte. I, N.0 1, p. 485: Cavalcante (e outras locals, estra- 
nhas ao Brasil). — Pinto & Camargo, 1948, Pap. Avulsos Dept. Zool., VIII, 
p. 302: Chavantina (Rio das Mortes). — Pinto, 1949, Bol. Mus. Goeldi x' 
p. 345: Corumba, Cuiaba. 

„ Par„ dfscrever esta pomba, a "parari" (tambem chamada "para- 
ru , ou "bairari") dos nossos sertanejos, escolheremos um adulto de 
Aquidauana (sudoeste de Mato Grosso), coleccionado em 3 de agosto de 
1931 (No. 12.580 do Dept. de Zoologia) : vertice da cabe^a cinzenta, 
cor de chumbo, passando gradualmente a vinaceo na fronte e nos lados; 
nuca e parte superior do pescogo cor clara de cinza, com lustro meta- 
lico violaceo, passando a violeta-bronzeado intense nos lados do pesco- 
qo; lados da cabe^a cinzento-avinhados, com uma larga nodoa negra, 
lustrada de azul-ferrete, na regiao retro-auricular, e outra em segui- 
mento ao angulo posterior do olho; regiao interescapular, dorso, cober- 
teiras superiores internas das asas e terciarias cinzento-azeitonadas, 
muitas destas com larga nodoa ovalar negra na barba externa, as vezes 
substituidas por simples mancha longitudinal ao longo da borda; co- 
berteiras superiores externas das asas cinzento-plumbeas, com mescla 
variavel de azeitona; baixo dorso plumbeo-azeitonado, passando a par- 
do-azeitona nas coberteiras superiores da cauda; lado superior das 
rectrizes centrais pardo-azeitonado, com uma faixa preta pouco distinta 
nao longe da extremidade; as do par contiguo cinzento-plumbeas, com 
faixa transversal negro-intenso; as demais rectrizes, pelo contrario, 
plumbeas, com a parte basal mais ou menos tingida de azeitona, a ponta 

1) A procedencia do tipo e hipotetica, mas aceitavel com base nas razoes invocadas 
por Hellmayr & Conover (Catal. Bds. Americas, XIII, pte. I, N.0 1, p. 485, nota 2) 
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alva, e intensa faixa negra de permeio; primarias cinzentas, com a 
margem externa e a porgao terminal escuras; mento branco, tocado 
levemente de tons roseos, e passando progress!vamente ao vinaceo na 
garganta ; pescogo, peito e porgao alta do abdome cor clara de vinho, 
com leves tons de chumbo; baixo abdome vinaceo-camurga, passando 
ao camurga claro, quase branco, nas infracaudais; flancos e cobertei- 
ras inferiores das asas cor de chumbo, muito clara; bico pardo-escuro; 
patas amarelo-avermelhadas. Medidas: asa 139 mms.; cauda 91 mms.; 
bico 15 mms. 

A 9 difere do $ pelo colorido geral muito mais desmaiado, em 
que predomina o pardo-azeitonado e quase desaparece o banho vinaceo. 

Os caracteres acima descritos experimentam sensiveis variagoes, 
especialmente no que diz respeito a intensidade do banho vinaceo das 
partes inferiores. Sob este particular, merece destaque um $ de Co- 
rumba, cuja plumagem e de coloragao mais carregada do que em qual- 
quer outro exemplar de Mato Grosso, e possui as infracaudais decidi- 
damente tingidas de vinho. Dados os habitos migratorios destas pom- 
bas, e muito possivel pertenga este exemplar a raga marajoensis, com 
cuja descricao combina. No que toca as dimensoes, sempre um pouco 
maiores nos machos, igualmente oscilam elas entre limites largos, des- 
cend© a 35 mms. de asa e 82 de cauda num $ adulto de Corumba, e 
ascendendo a 151 mms. de asa e 90 de cauda num de Jaragua (sul de 
Goiaz), em identicas condigoes. 

MEDIDAS (em milimetros) 

$ $ 9 9 

N.0 Z. a. chrysauchenia asa cauda bico asa cauda bico 

9.104, Itaqui (Rio Grande do Sul) .. 138 85 15 
28.724, Lins (Sao Paulo)   140 84 17 
28.725, (idem, idem)   129 82 16 
26.188, (idem, idem)   134 82 14 
28.684, Silvania, (idem)   140 89 15 
30.108, Corumba (Mato Grosso)   135 82 15 Va 
30.110, (idem, idem)   131 86 15% 
12.580, Aquidauana (idem)   139 91 15 
17.107, Coxim (idem)   140 93 15 
30.109, Cuiaba (idem)   139 83 15 
14.711, Jaragua (Goiaz)   151 90 16 
14.710, Inhumas (idem)   140 86 16 
26.469, Rio Claro (idem)   149 90 16 
26.506, (idem, idem)   133 V2 86 — 

Z. a. noronha • 
8.581, Barra do Rio Grande (Bahia) 135 85 15 
8.580, (idem, idem)   135 85 16 
7.395, Joazeiro (idem)   135 86 17 

Z. a. jessieae 
14.633, Santarem (Rio Tapajos) .... 135 90 14 V2 
16.092, (idem, idem)   130 881/2 141/2 

A area atribuida a esta raga se estende do norte da Argentina ao 
Brasil meridional e central, incluindo o leste da Bolivia. Nesta exten- 
sa distribuigao nunca aparece em bandos consideraveis, como a forma 
nordestina, sendo vista com mais frequencia, pelo menos no interior de 
Sao Paulo, durante os meses de verao. Ao contrario tambem da ultima, 
a raga sulina faz ninho sempre sobre arvores, a maneira das outras 
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pombas silvestres1; costuma todavia, aproveitar os ninhos abandona- 
dos deste ou daquele passaro, adaptados aos novos fins com o acresci- 
mo de mais alguns fiapos e gravetos. Alimenta-se quase exclusivamen- 
te de sementes, catadas no chao, onde sao vistas ordinariamente aos ca- 
sais, ou em pequeno bando. Nos paises de clima temperado, a aproxi- 
magao do inverno emigra certos anos mais para o norte, em levas maio- 
res ou menores, conforme foi observado na Argentina por W- H. Hud- 
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Fig. 10 — Zenaidura auriculata chrysauchenia (Reichenbach) . $ de 
Itaqui (Rio Grande do Sul). 

SON. Este movimento deve estar relacionado com a irregularidade de 
seu aparecimento nas zonas de latitude mais septentrional do que aque- 
las em que tern o seu verdadeiro habitat. Pessoalmente, lembramo-nos 
de te-la observado em quantidade excepcional nas cercanias de Silva- 
nia, ao norte de Araraquara (Sao Paulo), em Janeiro de 1943. 

1) Cf. H. v. Ihering, Rev. Mus. Paulista, IV, 1900, p. 281; A. Wetmore, Bull. 133 Un. St. 
Nat. iviuseum, p. 182. 
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DlSTRiBUigAo. Republica Argentina (Buenos Aires, La Plata, Ca- 
tamarca, Tucuman, Jujuy, Salta, Corrientes, Formosa, Entre Rios, C6r- 
doba, Santa Fe, Mendoza, Rio Negro) ; Uruguay (Maldonado, Paysan- 
du, Flores, Rocha, Cerro Largo, Santa Helena, Arroyo Grande) ; Para- 
guay (Puerto Bertoni, Alto Parana, Sapucay, Villa Rica, Rio Pilcoma- 
yo; leste da Bolivia (Santa Cruz, Cochabamba, Checo, Tarija); Bra- 
sil meridional e central: Rio Grande do Sul (Pedras Brancas, *Ita- 
qui), Parana (Curitiba, Rio Borrachudo, Pitangui); Sao Paulo (*Igua- 
pe, Harare, *Sao Sebastiao, *Silvania, *Lins), Rio de Janeiro (Canta- 
galo), Minas Gerais (Lagoa Santa) ; Mato Grosso (*Corumba, Uru- 
cum, *Aquidauana, *Campo Grande, *Coxim, Descalvados, *CuiabaJ 

Chapada, Rio das Mortes, Vila Bela de Mato Grosso). 

Zenaidura auriculata noronha (Gray) 
Zenaido, noronha G. R. Gray, 1856, List. Bds. Brit. Mus., Columbae, p. 47: Fer- 

nando de Noronha (provavelmente exempls. trazidos por Fitzroy da Voy. of 
Beagle). — Ridley, 1888, Zoologist., p. 44: Fernando de Noronha (exempls. 
de Ridley). 

Zenaida auriculata noronha Chubb, 1919, The Ibis, 11a. Ser., I, p. 36: Ilha de 
Fernando de Noronha. — Hellmayr, 1929, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., 
XII, p. 464: Tranqueira, Ibiapaba, Arara, Rio do Peixe (perto de Queima- 
das). — Naumburg, 1933, Amer. Mus. Novit., N.0 648, p. 5: nordeste do 
Brasil (monograf.). 

Zenaida maculata (nao de Vieillot, 1818), Sharpe, 1888, Journ. Linn. Soc. Lon- 
don, (Zool.), XX, p. 479: Fernando de Noronha. 

Zenaida auriculata (nao Des Murs, 1847), Salvadori, 1893, Catal. Birds Brit. 
Mus., XXI, p. 384, em parte: Fernando de Noronha (exempls. de Ridley 
etc.), Ceara (Jesse col.). — Iher. & Ihering, 1907, Catal Fauna Brazil., Aves, 
p. 20, em parte: Ceara, Fernando de Noronha. — Reiser, 1910, mathem.- 
naturw. Kl. Akad. Wissens., LXXVI, p. 87: Joazeiro, Lagoa Parnagua, Sto, 
Antonio de Gilboez. — Murphy, 1915., Auk, XXXII, p. 49; Fernando de No- 
ronha. — Snethlage, 1926, Bol. Mus. Nacional, II, p. 48: Ceara. — R. v. 
Ihering, 1935, El Hornero, VI, p. 37: Campina Grande, etc. 

Zenaida auriculata virgata (nao de Bertoni, 1901) Pinto, 1938, Rev. Mus. Paul., 
XXII, p. 159, em parte r Joazeiro, Bonfim, Cidade da Barra. 

Zenaidura auriculata noronha Hellmayr & Conover, 1942, Field. Mus. Nat. Hist., 
Zool. Ser., XIII, pte. I, N.0 1, p. 488: Flores, Tranqueira (Rio Parnaiba), 
Arara, Ibiapaba, Rio do Peixe (perto de Queimadas). 

Esta raga compreende as populagoes nordestinas da especie, de par 
com as da Ilha Fernando de Noronha; ela se distingue da precedente 
em diferengas muito fracas, apenas reconheciveis quando comparadas 
em globo as series de cada qual. Os exemplares da Bahia acusam geral- 
mente medidas um pouco inferiores as de Mato Grosso e sul do Brasil; 
alem disso, os $ $ tern comumente cor mais desbotada, com o peito 
menos tingido de vinho e o abdome mais acamurgado. Nao obstante, a 
vista das variagoes individuais, e as^ vezes praticamente imposslvel re- 
conhecer a raga com base nestas diferengas, pelo que se torna duvidosa 
a identidade de certos exemplares, mormente nas zonas intermedias. 
Acha-se precisamente neste caso um $ adulto da cidade da Barra 
(confl. do Rio Grande com o Rio Sao Francisco, Est. da Bahia), em 
que as partes inferiores, pelo menos na metade anterior, sao intensa- 
mente tingidas de vinaceo, tais como nos exemplares de Sao Paulo. 

Muito se tern escrito a respeito desta pomba, que em certos anos, 
na epoca da reprodugao, invade as caatingas do Nordeste, particular- 
mente no interior do Ceara e da Paraiba, sob a forma de imensos ban- 
dos, reproduzindo em escala apenas inferior o espetaculo outrora des- 
crito nos Estados Unidos com relacao a Pomba migratoria, Ectopistes 
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canadensis (Linn.), hoje extinta. E. Godldi, em seu muito conhecido 
livro "As aves do Brasil" (p. 381), reproduz o interessantissimo relato 
que em fins do seculo passado nos deixara Antonio Bezerra de Mene- 
zes sobre "a excessiva, a fabulosa, a incrlvel quantidade de Pombas, co- 
nhecidas do vulgo pelo nome de avoantes", as quais, no interior do Ceara, 
foram por ele vistas todas as tardes "passar de Sul para Norte, desde 
cinco e meia ate a noite, como uma coluna cerrada que nao deixava o 
minimo sinal de interrupgao". Em data muito mais proxima o notavel 
fenomeno foi presenciado por R. v. Ihering em Campina Grande, nos 
sertoes da Paraiba, entre cujos naturais esta pomba e ainda conhecida 
pelos nomes de "pomba de arribagao", ou simplesmente "riba?a", "pom- 
ba do sertao", "cardigueira", "cardinheira", "pairari", "bairari" etc. 
Durante uma excursao feita com o fito de melhor observa-las de pertb, 
ao penetrar na espessura do bosque em que haviam acampado, e de onde 
as centenas levantavam voo ao menor ruido, viu como os ovos eram 
postos sobre o chao, agrupados dois a dois, mais raramente aos tres, con- 
trastando pela alvura com a cor da terra, e dando a impressao de ha- 
verem sido simplesmente sobre ela esparramados. Por ninho, quando 
muito, leve camada de palhinhas ou de gravetos, sem qualquer conca- 
vidade incubadora,; as vezes nem isso, cabendo a defesa dos ovos a 
folhagem emaranhada e espinhosa das macambiras, bromeliaca carac- 
teristica da caatinga nordestina, entre as quais sao postos, e em tao 
grande quantidade que em certos lugares se podiam contar 6 ou 7 pos- 
turas por metro quadrado. 

A incubagao, ao contrario do que supuzera Bezerra de Menezes, 
se processa normalmente, segundo Ihering, sob o calor da ave. Nao 
admira que em tais circunstancias as ribagas se tornem vitimas das po- 
pulagoes sertanejas, sofrendo caga de exterminio, na qual todos os meios 
se empregam, desde as armas de fogo ate as armadilhas, e o envenena- 
mento pelo suco da mandioca expremida, rico em acido cianidrico. Aves 
e ovos aparecem entao nos mercados proximos aos milhoes, estes ven- 
didos aos litros, e aquelas aos centos, secas, depois de convenientemente 
depenadas, estripadas e ligeiramente salgadas.1 Diante desse quadro, 
nao e dificil prever para a nossa avoante o mesmo destino tragico de 
sua similar norte-americana. Nada porem de positivo se sabe sobre o 
determinismo a que obedeceu estas migra^oes massigas das riba^as para 
as caatingas do Nordeste, ocasionando profunda altera^ao nos habitos 
nidificantes da especie e suscitando duvidas no tocante as relacoes exis- 
tentes entre as duas ragas ate aqui estudadas. 

DiSTRiBUigAo. Ilha de Fernando de Noronha (no Oceano Atlanti- 
co, ao largo da costa de Pernambuco) e nordeste do Brasil: norte da 
Bahia (*Joazeiro, Rio do Peixe, ::<Bonfim, *Cidade da Barra), Pernam- 
buco, Paraiba (Campina Grande), Ceara, Piaui (Ibiapaba, Arara, La- 
goa Parnagua, Sto. Antonio de Gilboez), Maranhao (Tranqueira, Flores). 

Zenaidura auriculata marajoensis (Berlepsch) 
Zenaida jessieae marajoensis Berlepsch, 1913, Ornith. Monatsber., XXI, p. 149: 

Fazenda Santo Andre (Ilha do Marajo). 
Zenaida maculata (nao Columba maculata Vieillot, 1818) Sclater & Salvin, 

1867, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 591: Ilha Mexiana. — Layard, 1873, Ibis, p. 
395: Sao Joao (perto de Belem). 

1) Vide R. von Ihering, "La Paloma, Zenaida auriculata, en el Nordeste del Brasil", 
en El Hornero, vol. VI, 1935, pp. 37-47. 
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Zenaida auriculata (nao Peristera auriculata de Des Murs, 1847) Salvadori, 
1893, Catal. Bds. Brit. Mus., XXI, p. 384, em parte; Para (= Belem, Layard 
col.), Ilha Mexiana (Wallace). 

Zenaida auriculata. jessieae (nao de Ridgway) Hellmayr, 1912, Abhandl. math.- 
physik. Kl. Bayr. Akad. Wissens., XXVI, N.0 2, p. 96: Sao Joao, Boa Vista 
(Ilha de Marajo, Steere col.); idem, 1912, loc. cit., p. 22: Ilha Mexiana. 

Zenaida iessiae (sic) Snethlage, 1914, Bol. Mus. Goeldi, VIII, pp. 64 e 499: 
Pindobal, Livramento (I. de Marajo), I. Mexiana. 

Zenaida auriculata marajoensis Naumburg, 1933, Amer. Mus. Novit., N.0 648, p. 
6: Belem, I. de Marajo (Sao Natal, Santo Andre, Boa Vista), Maranhao 
(Anil, Ilha Sao Luiz). 

Zenaidura auriculata marajoensis Hellmayr & Conover, 1942, Field Mus. Nat. 
Hist., Zool. Ser., XIII, pte. I, N.0 1, p. 489: Ilha de Marajo etc. (exempls. 

reexaminados). 
Esta raca que pessoalmente nao conhecemos, ocupa segundo Hell- 

mayr & Conover posi^ao intermediaria entre Z. auriculata noronha e 
Z. a. jessieae, assemelhando-se a primeira pelas extremidades brancas 
das rectrizes, e a segunda no vinaceo carregado das partes inferiores. 

DiSTRiBUigAo. Norte do Maranhao (Anil), nordeste do Para (Be- 
lem), Ilha de Marajo (Sao Natal, Boa Vista, Santo Andre), Ilha Me- 
xiana. 

Zenaidura auriculata jessieae (Ridgway) 
Zenaida jessieae Ridgway, 1888, Proc. Un. St. Mus., X, p. 527: Diamantina 

(perto de Santarem, margem direita da boca do Rio Tapajos). 
Zenaida ruficauda (nao de Bonaparte) Allen, 1876, Bull. Essex Inst., VIII, p. 

82: Santarem. 
Zenaida auriculata jessieae Hellmayr, 1912, Abhandl. math.-physik. Kl. Bayr. 

Akad. Wissens, XXVI, N.0 2, p. 96 (nota 6), em parte: Paricatuba (perto de 
Santarem), — Griscom & Greenway, 1941, Bull. Mus. Compar. Zool., 
LXXXVIII, p. 136: Santarem. 

Zenaida iessieae Snethlage, 1914, Bol. Mus. Goeldi, VIII, p. 63: Erere (perto 
de Monte Alegre). 

Zenaida ruficauda jessieae Pinto, 1938, Rev. Mus Paul,, XXII, p. 160: Santa- 
rem. 

Zenaidura auriculata jessieae Hellmayr & Conover, 1942, Field Mus. Nat. Hist., 
Zool. Ser., XIII, pte. I, N.0 1, p. 489: Vila Acara, Tome A?u, Santarem, 
dbidos, Lago Cuipeva. 

A cor decididamente avinhada das extremidades claras dos cinco 
pares de rectrizes laterais distingue facilmente as aves do baixo Ama- 
zonas das de Marajo e mais ilhas do delta, justificando a sua separa- 
gao sob a denominagao de Z. a jessieae, aplicada inicialmente por 
Ridgway a exemplares de Diamantina, nas cercanias de Santarem. 
Esta raga e-nos conhecida atraves de dois S S Q uma 9 desta ultima 
localidade, cagados em junho de 1934. As partes superiores pouco di- 
ferem das de Z. a. chrysauchenia, destacando-se apenas pela tonalidade 
um pouco mais escura e a menor quantidade de cinzento no pileo; mas 
o lado inferior, abstraindo mesmo o colorido vinaceo das extremidades 
das rectrizes laterais, distingue-se a primeira vista pelo colorido muito 
mais carregado, francamente avinhado, com mistura de cinza, nao so 
do peito, como de todo abdome; as coberteiras infracaudais sao tam- 
bem avinhadas, embora um pouco mais claras. Segundo os autores, 
Z. a jessieae habita as duas margens do baixo Amazonas, desde a re- 
giao ao sul de Belem (Rio Acara), ate pelo menos a zona de obidos. 

DiSTRiBUigAo. Rio Acara (Tome-Agu, Vila Acara), baixo Amazo- 
nas (Obidos, Monte Alegre, Lago Cuipeva), baixo Tapajos (::<Santa- 
rem, Diamantina, Paricatuba). 
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Zenaidura auriculata stenura (Bonaparte) 
Zenaida stenura Bonaparte, 1855, Compt. Rend. Acad. Sci. Paris, XL, N.0 3, p. 

98: "Columbia" (= Colombia). 
Zenaida ruficauda Bonaparte, 1855, op. cit., p. 97: Colombia. 
Zenaida rubripes Lawrence, 1885, Auk, II, p. 357: "Grenada" (= Colombia) e 

Pequenas Antilhas. 

Esta ra^a, cuja copiosa e baralhada sinommia e fornecida por Hel- 
mayr & Gonover, e-nos conhecida apenas atraves da literatura. Habi- 
ta a porgao oeste-septentrional da America do Sul, inclusive a regiao 
fronteiriga do Brasil com a Venezuela (alto Rio Branco) e quase que so 
difere de Z. a. jessieae na cor das extremidades das rectrizes laterais, a 
cujo torn vinaceo se mistura quantidade apreciavel de canela. 




