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INTRODUÇÃO

A intensificação agŕıcola é a substituição de sistemas com
baixos ńıveis de manejo em cultivos de alta intensidade. Tal
processo se dá através da conversão de policultivos em sis-
temas monoculturais e é acompanhado geralmente da uti-
lização de maquinário agŕıcola, fertilizantes, pesticidas e ir-
rigação. A intensificação é a maior causa da perda e decĺınio
das espécies de aves na Inglaterra sendo uma das maiores
causas da perda de biodiversidade em todo o mundo (Ben-
ton et al., 006) Dentre outros impactos, esse processo leva
da diminuição da heterogeneidade espacial tanto no ńıvel
local, convertendo sistemas vertical e horizontalmente di-
versos em monocultivos simples, como de paisagem uma vez
que são praticadas em amplas extensões de terra (são inten-
sos e extensos) (Benton et al., 006). Além disso, a intensi-
ficação agŕıcola possui impactos sócio - culturais (Goulart
et al., 2009). Dentre uma das formas de agricultura não -
intensiva, destacam - se os Sistemas Agroflorestais (SAF).
Os SAF são sistemas agŕıcolas nos quais exista a presença
de vegetais arbóreos em uma porção significativa do sis-
tema (ICRAF, 2000). Essa definição engloba uma vasta
gama de manejos de média e baixa intensidade baseados
em dinâmicas ecológicas naturais (Schroth et al., 2004). A
contribuição desses SAF para a conservação de aves é um
assunto amplamente difundido na literatura ecológica (Thi-
olay 1995, Komar 2006; Greenberg et al., 1997, Perfecto
et. al. 1996; Faria et al., 2006; Moguel & Toledo 1999;
Cockle et al., 2005). A grande riqueza de aves encontradas
em cultivos sombreados de cacau (Faria et al., 2006), erva
mate (Cockle et al., 2005), seringais (Gouyon et al., 1993) e
damasco (Thiolay, 1995) mostram que tais ambientes com-
portam grande quantidade de espécies além de abrigarem
comunidades com composição de espécie semelhante as co-
munidades florestais.

Paralelamente, um dos grandes desafios atuais da ecolo-
gia tem sido transpor ńıveis de compressão ecológica entre
diferentes escalas de interpretação seja de ńıvel hierárquico

(populações, comunidades e ecossistema), temporal (dias,
anos, décadas) ou espacial (local, regional, global). A com-
preensão de como os diferentes padrões emergem a partir
de diferentes escalas de análise é fundamental para o desen-
volvimento da teoria ecológica (Levins, 1992).

OBJETIVOS

O presente estudo avaliou a influência dos três diferentes
graus de intensidade de manejo agŕıcola na resposta das
populações e comunidade de aves no Pontal do Parana-
panema, SP.

Com relação à avifauna, o objetivo foi comparar a riqueza,
composição e estrutura da comunidade de aves no que
se refere à guilda trófica, tamanho corporal, estrato de
forrageamento e comportamento migratório em quintais
agroflorestais, mata secundária e pasto na região. O es-
tudo também comparou a dieta e freqüência de utilização
habitat Ara chloroptera, Amazona aestiva (Psittacidae,
Psittaciforme), Cyanocorax chrysops (Corvidae, Passeri-
forme), Ramphastos toco, Pteroglossus castanotis (Ram-
phastidae, Piciformes).

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido em uma área de assentamento
chamado Gleba do Tucano, situado no munićıpio de Eu-
clides da Cunha Paulista, na região do Pontal do Parana-
panema, São Paulo. Os quintais agroflorestais amostra-
dos são áreas domiciliares compostos por árvores culti-
vadas pelos proprietários e árvores nativas remanescentes
da cobertura original. Essas propriedades foram submetidas
a um projeto inovador de implantação de cafezais agroflo-
restais por uma organização não governamental, chamada
IPÊ (Instituto de Pesquisas Ecológicas), em parceria com
moradores da região
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Os sistemas são caracterizados por árvores exóticas como
Melia azedarach (Meliacea), Acacia mangium (Mimosacea),
Eucaliptus sp. (Mirtaceae), árvores nativas como Peltopho-
rum dubium (Gurucaia: Caesalpinoidae), Inga sp (Ingá:
Fabaceae), Tabebuia sp (Ipê: Bignoniaceae), Cedrela fis-
silis (Cedro: Meliaceae) e culturas anuais como Zea mays
(milho:Poaceae), Manihot esculenta (mandioca: Euphor-
biaceae), e Cajanus cajan (Feijão - guandú: Fabaceae)
(Cullen et al., 2003). As áreas de pasto são compostas prin-
cipalmente por Brachiaria sp. (Poaceae), com a presença de
alguns arbustos e poucas árvores (Syagrus romanzoffiana:
Arecaeae, Cecropia sp., Moraceae, Copaifera langsdorffi:
Caesalpinoidae, Macherium scleroxylum: Papilinoidae).

Foi utilizada a metodologia de transectos, os quais eram
percorridos oito vezes, ida e volta, por turno de coleta,
manhã ou tarde. Cada transecto tinha 300 metros de com-
primento, sendo três transectos por ambiente. As coletas
foram realizadas no turno da manhã e se estendiam por
quatro horas após o nascente e, na tarde, nas quatro ho-
ras anteriores crepúsculo. Foram considerados apenas reg-
istros visuais sendo que a vocalização foi apenas utilizada
do caso de dúvida da identificação. Informações ecológicas
das espécies foram extráıdas da literatura. Para estimar
a riqueza de espécies de aves foi conduzida uma análise de
Jacknife de primeira ordem com 50 aleatorizações utilizando
o software EstimateS®. Os dados de riqueza dos ambi-
entes foram submetidos a uma análise de similaridade por
distância euclidiana entre as trilhas. Para a comparação en-
tre as variáveis guilda trófica, grau de dependência florestal,
tamanho corporal e comportamento migratório, foram con-
duzidos testes Qui - quadrado e, quando necessário, teste
de Fisher.

Para a análise da freqüência de utilização do habitat e ali-
mentação pelas cinco espécies utilizou - se a metodologia de
registros visuais de consumo (“feeding bouts”) que consiste
em caminhar por transectos documentando a presença e a
alimentação das espécies.

RESULTADOS

A riqueza bruta e esperada foi maior no ambiente de mata
seguido do SAF e do pasto, respectivamente. No que se ref-
ere à composição de espécies de aves, a análise de similari-
dade agrupou as três áreas de SAF com as áreas de mata,
e distanciou ambos os ambientes das comunidades obser-
vadas no pasto. Com relação à estrutura trófica, a comu-
nidade do SAF se assemelhou à comunidade da mata, com
exceção da diminuição da quantidade de espécies carńıvoras
na primeira. O pasto se mostrou mais pobre em espécies,
especialmente no que se refere à guilda dos nectaŕıvoros,
os quais não foram observados nesse ambiente. Quanto ao
grau de dependência florestal do SAF, verificou - se uma
redução expressiva de espécies florestais e semi - florestais
em relação à comunidade da mata, apesar desta redução
ser menor do que a observada no pasto para ambos os
grupos. Com relação ao estrato de forrageamento, a co-
munidade do SAF novamente se assemelhou à da mata e
ambos diferiram do pasto onde houve a extinção local das
espécies que forrageiam no estrato médio e redução drástica

das espécies de sub - bosque. A estrutura de tamanho cor-
poral das espécies se assemelhou entre mata e SAF, mas
diferiu do pasto, no qual houve uma redução substancial
de espécies de pequeno porte. Não houve diferenças entre
as freqüências de espécies migratórias entre os ambientes.
Das espécies observadas destacam - se: Xiphocolaptes al-
bicolis (Dendrocolaptidae: Passeriformes), Ara chloroptera
(Psittacidae: Pscitttaciforme) e Primolus maracana (Psci-
attacidae: Psittaciforme) sendo as primeiras duas possuem
status de conservação (Stotz, 1996) e a última é considerada
quase ameaçada de extinção (Bird Life International, 2004).
Cabe pontuar que A.
chloroptera foi observada no SAF e na mata, X. albicolis
somente na mata e P. maracana só nos SAF.
Com relação às respostas populacionais, o total de registros
de alimentação foi maior nos quintais do que na mata para
todas as espécies com exceção de C. chrysops. Apesar disso,
diferenças entre as medianas do número de registros mensais
foram estatisticamente significante apenas para essa espécie
e para A.aestiva. Esta última espécie foi a única obser-
vada se alimentando no pasto. A abundância total foi maior
na mata quando comparada aos quintais, com exceção de
A. aestiva. O número de táxons consumidos/predados foi
maior nos quintais agroflorestais do que na mata sendo que
o pasto teve os menores valores.

CONCLUSÃO

O presente trabalho mostra a importância dos quintais
agroflorestais para a conservação da avifauna no Pontal do
Paranapanema, São Paulo tanto nos ńıveis de compreensão
comunitários como populacionais. No que se refere à co-
munidade de aves, os SAF mantiveram alta diversidade
de espécies, alta similaridade da comunidade com a co-
munidade da mata, mantendo a estrutura trófica, de de-
pendência de ambientes florestais, de estratos de forragea-
mento, de tamanho corporal observada na comunidade flore-
stal. A presença de espécies ameaçadas ou quase ameaçadas
mostra a importância dos quintais para conservação da co-
munidade. Os quintais também proveram grande quanti-
dade e diversidade de alimento para as populações de cinco
espécies de aves fruǵıvoras, sendo uma delas considerada
quase ameaçada. Nossos resultados corroboram com a cres-
cente literatura sobre aves em sistemas agroflorestais (Thi-
olay 1995, Komar 2006; Greenberg et al., 1997, Perfecto et.
al. 1996; Faria et al., 2006; Moguel & Toledo 1999; Cockle
et al., 2005) mostrando que a presença de sistemas agroflo-
restais é fundamental para a manutenção das espécies uma
vez que os ambientes “naturais” se encontram reduzidos,
distantes, desconectados e empobrecidos pelas atividades
antrópicas. Apesar dessa importância, estes sistemas devem
ser utilizados como uma complementação dos ambientes
naturais sendo que a maioria da espécies dependem desse
último para reprodução, pernoite e alimentação. Dessa
forma os sistemas agroflorestais são alta importância para a
manutenção da avifauna do Pontal do Paranapanema, SP.
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múltiplo: ferramentas agroflorestais para a conservação
de paisagens rurais fragmentadas na Floresta Atlântica
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