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Frequentemente verificamos que ainda subsistem lacunas em 
nossos conhecimentos cientlficos, mesmo em relagao a aves de 
caca relativamente comuns, sobretudo quando habitam as areas 
mais longinquas do Pais. o que acontece, por exemplo, com a 
distribuigao geografica das varias especies de jacus, grupo sobre 

qual as opinioes divergem ate quanto a categoria taxinomica. 

Jacus do Tapajos: Mato Grosso e Para 

O jacu-assu, Penelope jacquagu Spix, ha muito e conhecido do 
Alto Amazonas (Colombia e Peru); sua distribuigao geografica, 
no Brasil, compreende desde o oeste, ao sul do Solimoes, onde a 
especie foi descoberta por Spix, presumivelmente perto de Coari 
(Hellmayr & Conover, 1942), ate o Rio Madeira. Parece que nada 
existe publicado sobre quais os jacus de porte grande que vivem 
mais para leste daquela regiao. Os do norte do Solimoes serao 
tratados abaixo. 

Nas nossas viagens pelo Brasil Central encontramos Penelope 
jacquagu nas cabeceiras do Rio Tapajos, em dois lugares, portanto 
em area muito mais para leste do que era de esperar com base 
nos dados ate entao conhecidos: a) em Mato Grosso, no Acampa- 
mento Teles Pires da Fundacao Brasil Central, margem direita do 
Teles Pires, grande tributario oriental do Tapajos (ver mapa em 
Sick, 1961): 1 macho, coletado em 2.VIII.1950 (asa 351 mm, cauda 
365) e 1 femea, coletada em 5.yiII.1950 (asa 315 mm, cauda 332); 
veja Fig. 1. b) no Para, a uns 400 km do lugar mencionado, no 
Acampamento Cururu-assu (no referido mapa, ao sul, quase rente 
ao ponto denominado Creputia). O Rio Cururu e outro afluente 
oriental do Tapajos, com foz perto da juncao do Sao Manuel com 
o Juruena. No local foram colhidos em 5.VI. 1957, 1 macho (asa 
327 mm, cauda 347) e 1 femea (asa 296 mm, cauda 312). 

Museu Nacional do Rio de Janeiro, Est. Guanabara. Bolsista do 
Conselho Nacional de Pesquisas. 
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pegas mencionadas por Gyldenstolpe (1945), procedentes do rio 
Jurua: asa do macho 275-278 mm, da femea 266-297 mm; cauda 
do macho 292-313 mm, da femea 292-328 mm. 

A mesma categoria devem pertencer cinco especimes proce- 
dentes das cabeceiras (parte oriental) do Rio Madeira, todos sem 
indicagao do sexo, coletados por Stolle, da Comissao Rondon, con- 
servados no Museu Nacional: Rio Aripuana, foz do Rio Castanho 
(no mapa a foz do Rio Castanho fica imediatamente ao norte da 
jungao do Rio Roosevelt com o Rio Aripuana), Amazonas: 22.III. 
1914 (asa 285 e 305 mm, cauda 300 e 325 mm) e 7.IV. 1914 (asa 
310 mm, cauda 315) e Rio Jamari, Rondonia: sem data (asa 
290 mm, cauda 300) e 7.VI1.1914 (asa 285 mm, cauda —) media; 
asa 295 mm, cauda 310 mm. Nao me e possivel fazer a compa- 
ragao com as formas que vivem na Bolivia. 

Achamos muito provavel que Penelope jacquagu tambem 
ocorra nas cabeceiras do Rio Xingu, Mato Grosso, na foz do Rio 
Suia-missu, onde notamos grandes jacus, em 1949, quando estuda- 
vamos o anambe preto Cephalopterus ornatus (Sick, 1955), sem 
contudo poder coleciona-los. Mais para o sul, nas faixas de mata 
virgem ao longo do Rio das Mortes — ja na bacia do rio Ara- 
guaia — ocorre Penelope ochrogaster Pelzeln (conf. Pinto, 1952). 
Esta dltima especie, tambem de porte grande, pertence a outro 
grupo de jacus, do qual fazem parte Penelope jacucaca Spix e 
Penelope pileata Wagl. Na maior parte das areas referidas (inclu- 
sive Xingu e Tapajos), ao sul do Amazonas, vive outrossim o 
pequeno jacupemba, Penelope superciliaris Temminck. 

Jacus do Rio Negro e do Rio Beanco; 
Amazonas, Territorio do Roraima 

Penelope jacquagu orienticola, descrita por Todd (1932:211), foi 
reencontrada, no Brasil, apenas em poucas localidades, por exemplo, 
perto de Airao, no Baixo Rio Negro (Hellmayr & Conover, op. 
cit.). A subespecie orienticola deve, igualmente, ser referido um 
especime coletado no Alto Rio Negro, perto de Sao Gabriel, ja 
apontado por Pinto (1938) como pertencente a Penelope jacquagu 
jacquagu Spix (Fig. 2, a esquerda). 

Em aditamento temos um macho procedente do Rio Catrimani, 
afluente ocidental do Rio Branco, coletado por C. Lako, recente- 
mente falecido, para o Museu Nacional do Rio de Janeiro (Fig. 2, 
a direita). £:ste especime conf ere satisfatoriamente com o de Sao 
Gabriel quanto aos caracteres de orienticola: parte superior total- 
mente verde, sem os tons bronzeados, inclusive no uropigio. O 
verde tern brilho ainda mais intense, mas nao e azulado como 
em granti (ver adiante). As riscas brancas sobre a nuca e as 
costas sao meio apagadas; peito negro-esverdeado escuro; debrum 
das penas do vertice bastante reduzido. O vermelho acastanhado 
da parte inferior tambem e pouco pronunciado, predominando 
apenas no peito posterior e na barriga anterior sob a forma de 
densas manchas difusas; remiges da mao cinza acastanhado ("hair 
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2. Penelope jacquagu orienticola Todd. A esquerda: procedente do 
Alto Rio Negro, Amazonas (Departamento de Zoologia, Sao Paulo). 
A direita: do Rio Catrimani, Territorio Rio Branco (M'useu Naciona! 

Rio de Janeiro). 

brown") contrastando com o colorido das remiges do brago. Esta 
ultima peculiaridade esta esbogada tambem na pele de Sao Gabriel 
Medidas: asas 330 mm, cauda 355 mm. 

Rajas geograficas ou especies? 

Para Conover e Phelps (1947) a raga orienticola pertence a 
especie Penelope granti Berlepsch, e nao a Penelope jacquagu 
Spix. Apoiavam sua tese principalmente os pormenores de colo- 
ragao: torn claro das remiges da mao e verde uniforme da parte 
superior. Conover e Phelps nao vem razoes para reunir Penelope 
granti e Penelope jacquagu numa so especie como fizeram outros 
autores. Penelope granti granti Berlepsch, 1908, forma de porte 
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grande, com longa cauda, colorido azul-esverdeado sem nenhum 
castanho avermelhado sobre a parte inferior, e remiges da mao 
claras, vive na Guiana Inglesa e no sudeste da Venezuela. A 
vasta colegao de peles estudadas por Conover e Phelps demonstra 
que a especie passa para Penelope granti orienticola na regiao 
do Alto Orinoco (Venezuela) e do Alto Rio Negro (norte do 
Brasil). (Veja tambem Phelps, 1962). 

O aspecto da ave de Catrimani, atras descrita, parece corro- 
borar a possibilidade de transformacao no sentido granti-onen- 
ticola. Acresce o porte avantajado (pes e bico muito desenvol- 
vidos) e o alongado da cabega; a maior intensidade do brilho esver- 
deado seria etapa para o azul. 

A proposito da incerteza da posigao sistematica de varies dos 
jacus, cabe aqui mencionar que ja se pensou em reunir, numa 
so especie, Penelope jacquagu e Penelope purpurascens Wagler, 
1830 (Hellmayr & Conover, op. cit.: 134). O grupo purpurascens 
e vizinho setentrional de jacquagu. 

Se seguirmos o criterio de Peters (1934), de suprimir a especie 
jacquagu para incluir as formas ora a ela subordinadas em Pene- 
lope obscura Temm., de area mais para o sul, teriamos uma serie 
quase continua de Penelopes intimamente aparentadas, que se 
estende do Uruguai ao Mexico, atravessando sul, oeste e norte 
do Brasil. 

Hellmayr & Conover (op. cit.), contudo, discordam da ligagao 
de obscura com jacquagu, nos moldes apontados, isso em vista das 
formas do Peru (razoes morfoldgicas). Blake (1955) que reviu as 
aves de caga da colegao Conover, grandemente aumentada no meio 
tempo, tambem se pronuncia a favor da separagao de obscura e 
jacquagu. Por outro lado, Blake aceita a reuniao de jacquagu e 
purpurascens numa so especie. 

Incidentalmente as controversias, ora em andamento, langam 
nova luz sobre a relagao de Penelope granti Berlepsch com Pene- 
lope marail (P. L. S. Miiller). Esta ultima, forma um pouco 
menor e de colorido verde, as vezes com ensaio de claridade nas 
remiges da mao, conforme pude verificar em algumas peles proce- 
dentes do Brasil, habita as tres Guianas, no oeste ate o oriente da 
Venezuela, e ao sul ate o Baixo Amazonas, Amapa. Peters (op. 
cit.) reune marail com granti numa mesma especie, ao que se 
opoem Hellmayr & Conover (op. cit. 144), com base na morfologia. 
Segundo Chubb (1916, 24-25) granti e marail ocorreriam juntos em 
varios pontos da Guiana Inglesa. 

Essas consideragoes nos colocam diante dum problema de 
grande importancia, cuja solugao, entretanto, depende mais de 
coletores de campo do que de pesquisadores de gabinete. 6 o caso 
de acertar se as aves em questao sao simpatricas ou alopatricas. 
A prova concreta da ocorrencia das especies, vivendo lado a lado, 
na mesma area, porem conservando a sua identidade, na maioria 
dos casos ainda esta por se fazer. Naturalmente, a ocorrencia em 
pontos diferentes (alopatria) nao exclui a possibilidade de se tratar 
de especies diferentes. Pelo que hoje se sabe sobre a vida dos 
jacus do Brasil, nao parece que especies parecidas ocorram conjun- 
tamente em lugar algum. O mesmo se da aparentemente com 
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todas as aves da famllia, os aracuas (Ortalis), os mutuns (Crax), 
e os jacutinga-cujubins (Pipile). Sempre observei isso nas minhas 
viagens pelo Brasil. Uma confirmagao acabo de encontrar numa 
observagao de Wallace, citada por Goeldi (1894: 404). 

A conclusao a que chegamos, com respeito aos jacus da Ama- 
zonia e da America do Sul, e que falta esclarecer se as diferengas 
verificadas sao de grau ou de qualidade, i.e., se consistem apenas 
em maior ou menor intensidade dos caracteres, ou se tern por base 
elementos mais profundos. 

No caso de se tratar de grau diferencial, e se as formas se 
correspondem geograficamente, a supressao de especies concorreria 
para uma melhor compreensao biologica dessas aves. Nao ousa- 
mos, por ora, pronunciar-nos sobre o veredicto relativo a ligagao 
sistematica de Penelope jacquaQU com seus vizinhos Penelope 
granti Berlepsch, 1908 e Penelope purpurascens Wagler, 1830, porque 
as duas ultimas so as conhecemos atraves da literatura, mas temos 
a impressao de que essas tr§s especies estao intimamente relacio- 
nadas e que deveriam ser reunidas sob a denominagao jacquagu, 
de Spix. 

OOMENTARIO SOBEE A NOMENCLATURA 

Na legenda da estampa LXVIII, que representa o tipo de 
Penelope jacquagu, com perfeigao, Spix escreveu Penelope jacquagu. 
A grafia "jacuagu" deriva claramente da denominagao usada no 
Brasil para designar os cracideos em apr§go. Geralmente "ja- 
cuagu" e escrito em duas palavras, unidas por trago de uniao: 
jacLL-agti,. Spix deve te-la aprendido com os indigenes que o acom- 
panhavam em suas viagens pelo interior. A grafia "jacquagu", 
usada por Spix no texto de sua obra, em trecho anterior a tabela — 
e que hoje e a grafia geral — causa estranheza, sobretudo a quern 
conhece a verdadeira raiz desse nome, "jacu-agu". A introdugao 
do q no vocabulo original nao so e desnecessaria do ponto de 
vista fonetico, mas e um enxerto esdruxulo que fere a continuidade. 
O sinal diacritic© no u, depois do q, nao tern cabimento. 

A nosso ver seria conveniente que se tentasse promover a 
corregao de tao insatisfatoria grafia por meio de recurso a ultima 
edigao das Regras Internacionais de Nomenclatura (1961). 

Como e sabido (Hellmayr, 1906), o texto e as estampas do 2.° 
volume da obra de Spix vieram a lume simultaneamente (1825). 
Se assim e, a prioridade da grafia jacquagu sofre seria restrigao, 
pois seria apenas prioridade de paginagao. No indice da obra de 
Spix figura tambem a grafia jacuagu. O fato do indice estar no 
comego nos dois volumes em meu poder, nao confere, porem, prio- 
ridade a grafia jacuagu. O indice nao toma parte na numeragao 
das paginas e tanto podia estar no fim como no comego da obra. 
Nestas circunstancias seria licito escolher o nome que acharmos 
mais apropriado ("first reviser") e este e jacuagu. 

O trago de uniao, tao conveniente a compreensao do termo 
indigena (jacu-agu), e obrigatorio segundo a ortografia vigente no 
Pais, tern que ceder as exigencias das regras da nomenclatura inter- 
nacional, Devemos levar em conta o axioma da nomenclatura 
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zoologica, segundo o qual a palavra escolhida para designar deter- 
minado animal nao passa de mera formula, nada tendo a ver com 
possiveis implicagoes que possa sugerir. Neste sentido impoe-se 
igualmente a corregao do termo Penelope jacu-caca para Penelope 
jacucaca, publicado na mesma obra de Spix. 
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Abstract 

1. Penelope j. jacquagu is recorded from Rondonia, southern Ama- 
zonas, northern Mato Grosso and southern Para; it is probably present 
also in the upper Xingu, Mato Grosso. 

2. P. j. orienticola is recorded from the upper Negro and from 
the Branco, and intergrades with P. g. granti Berlepsch. 

3. The geographical distribution of Brasilian Guans is not yet 
adequately known. Field observations suggest that closely related 
species are never sympatric, and that this is apparently a general 
rule for the Cracidae. 

4. Differences between some Guans are rather subspecific than 
specific. Thus some lumping of recognized forms may well contribute 
towards a better understanding of relationship inside Penelope. This 
would need, however, more morphological and field work. 

5. It is proposed that the trivial name jacqtiagu (used by Spix in 
the text) be substituted by jacuagu (used in the plate and index). 
The former name has been used on the basis of page priority, which 
is not incontrovertible, as the index may be placed at the beginning 
of the book. Jacuagu is ethymologically correct and is certainly the 
name given by the Indians to the bird. 
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