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INTRODUÇÃO

1.1. Importância da avifauna nos estudos de im-
pactos ambientais

O Brasil possui cerca de 1.822 espécies de aves distribúıdas
em 26 ordens e 95 famı́lias, segundo o Comitê de Registros
Ornitológicos (2008). O estado de Minas Gerais, por englo-
bar os biomas Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga, possui
um número considerável de espécies de aves(Costa et. al,
1998).

A avifauna da Mata Atlântica é composta por 682 espécies,
sendo que 199 são endêmicas e destas, 144 estão em perigo
de desaparecer, principalmente devido à destruição de seu
habitat (Birdlife International 2000). A Mata Atlântica está
atualmente reduzida a cerca de 7,5 % de sua cobertura orig-
inal. A maioria de seus remanescentes são fragmentos pe-
quenos e alterados (Harris e Pimm 2004). Apesar deste
cenário devastador, pouco se conhece sobre a avifauna re-
manescente nos fragmentos gerados nos últimos anos (Ri-
bon et. al, 2003). Os fragmentos da Mata Atlântica per-
manecem ainda ameaçados pela agricultura, pelo turismo e
pelo progressivo crescimento industrial (Lieberei et al., 000).

As aves têm sido consideradas boas indicadoras de quali-
dade ambiental pela sua ı́ntima relação com a mudança, es-
trutura e composição de hábitat ( Sick 1997). Uma pequena
alteração nesta dinâmica pode afetar a estrutura da comu-
nidade. Desta forma é de grande relevância estudos que
gerem o conhecimento sobre a estrutura destas comunidades
como um todo (Chettri et al., 2005).As respostas das aves às
alterações do hábitat variam, obviamente, de espécie para
espécie, mas há grupos que respondem de forma mais gen-
eralizada e distinta, podendo manter populações relativa-
mente estáveis, aumentando ou diminuindo de tamanho.

As intervenções humanas afetam significativamente as
espécies de aves. Suas respostas a essas alterações variam
desde aquelas que se beneficiam com as alterações do habi-
tat e aumentam suas populações, até aquelas que são ex-

tintas (Marini e Garcia, 2005). A maioria das atividades
humanas tem provocado a fragmentação de habitats, oca-
sionando o decĺınio da riqueza e densidade da fauna e flora
(Franklin e Forman, 1987) e, conseqüentemente, a perda
da variabilidade genética e uma maior probabilidade de ex-
tinção das espécies.

Dentre as várias atividades antrópicas causadoras de
degradação ambiental destacam - se as hidrelétricas. A
construção de barragens e seus reservatórios que objetiva
o benef́ıcio social e econômico do homem, interfere com o
meio, causando impactos. Um dos principais impactos am-
bientais refere - se à alteração da paisagem das margens pela
indução de atividades humanas ligadas a presença dos reser-
vatórios. Geralmente associados a este empreendimento en-
contram - se outras atividades degradadoras às margens de
rios como agriculturas e pastagens. Este quadro é encon-
trado ao longo do rio Manhuaçu, inserido na Bacia do Rio
Doce em Minas Gerais. Alguns trechos de ocorrência de
pequenas centrais hidrelétricas ( PCHs), ao longo do rio
Manhuaçu, tiveram sua avifauna amostrada neste trabalho.

1.2. Caracterização geral da porção da Bacia do
Rio Doce

A bacia hidrográfica do rio Doce está situada na região Sud-
este, entre os paralelos 18045’ e 21015’ de latitude sul e os
meridianos 39055’ e 43045’ de longitude oeste, ocupando
uma área de aproximadamente 83.400 km 2, dos quais 86%
pertencem ao Estado de Minas Gerais e o restante ao Estado
do Esṕırito Santo. Com uma extensão de 853 km, o rio Doce
tem como formadores os rios Piranga e Carmo. Seus princi-
pais afluentes são: pela margem esquerda os rios Piracicaba,
Santo Antônio e Suaçúı Grande, em Minas Gerais, Pancas
e São José, no Esṕırito Santo; pela margem direita os rios
Casca, Matipó, Caratinga - Cuieté e Manhuaçu, em Mi-
nas Gerais, e Guandu, no Esṕırito Santo (Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce, 2008).

A grande diversidade de suas feições f́ısicas e o processo
de ocupação de seu território traçou um cenário bastante
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complexo do ponto de vista socioeconômico e ambiental,
mostrando ao longo de toda a bacia diferenças marcantes em
termos de atividades econômicas, disponibilidade h́ıdrica e
contradições sociais. A bacia é caracterizada como uma área
de grande importância biológica, devido à alta biodiversi-
dade encontrada em seus fragmentos florestais, pertencentes
ao bioma da Mata Atlântica. O grau de devastação a que
foi submetido este bioma, aliado a esta alta diversidade o
coloca como um dos hotspots mundiais para a conservação
da biodiversidade (Myers et al., 000). Algumas das reservas
florestais mais importantes da região são o Parque Estadual
do Rio Doce é a RPPN Feliciano Miguel Abdala, consider-
adas áreas de extrema importância para a conservação da
biodiversidade no estado de Minas Gerais, estando, no en-
tanto, sujeitas à pressões antrópicas como retirada ilegal de
madeira, uso para pastoreio e a expansão urbana (Drum-
mond et al., 005).

O rio Manhuaçu nasce na Serra da Seritinga, divisa dos
munićıpios de Divino e São João do Manhuaçu, sendo um
dos principais afluentes pela margem direita do Rio Doce.
A bacia do rio Manhuaçu apresenta uma população esti-
mada de 308.792 habitantes e abrange um total de 28 mu-
nićıpios. Possui extensão de 264 km e área de drenagem de
9.011 km 2, tendo como principais afluentes pela margem
direita os rios José Pedro e São Manuel. Como resultado
das inúmeras intervenções ocorridas durante o histórico de
ocupação e utilização do solo para a agricultura, especial-
mente em função das culturas de café, principal atividade
econômica da região, e das pastagens, a cobertura vegetal
existente, apresenta em sua maior parte caráter secundário
(IGAM, 2008).

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é amostrar e comentar sobre a
avifauna presente em alguns fragmentos remanescentes de
mata ciliar ao longo do rio Manhuaçu em Minas Gerais.

MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Locais de amostragem

ocorrem em fragmentos de mata ciliar entre os munićıpios
de Caratinga e Ipanema - MG, ao sul da RPPN Feliciano
Miguel Abdala/ também em fragmento de mata ciliar local-
izada entre os munićıpios de Pocrane, Inhapim e Ipanema -
MG e em fragmentos situados entre os munićıpios de Itueto,
Aimorés e Santa Rita - MG.
2.2 Amostragem da avifauna

A amostragem ocorreu em três campanhas : a 1º campanha
ocorreu no intervalo de 24 a 29/11/2008, a 2º campanha de
03 a 07 /03/ 2009 e a última, ocorreu de 08 a 13 /03/ 2009.

As atividades iniciaram - se pela manhã, de 5:50 às 12:00
h e à tarde de 16:00 às 21:00 horas. O esforço amostral to-
tal foi de 132 horas. Os registros foram feitos visualmente,
através de binóculo (Vortex, 8x42), e auditivamente, por
meio da vocalização das espécies. As identificações foram
feitas com o auxilio de bibliografia especializada (Erize et
al., 2006; Sick, 1997; Sigrist, 2007) e pela comparação com
gravações sonoras de acervo particular.

Neste estudo foi usado o método de listas de 10 espécies
proposto por Mackinnon (1991), seguindo as modificações
propostas por Herzog et al., (2002) .Através deste método,
as áreas foram percorridas em transectos, totalizando 96,43
km de área percorrida.
Os dados obtidos a partir das listas foram utilizados para
se estimar a riqueza total de espécies das áreas em estudo.
Essas estimativas foram feitas através de três estimadores
não - paramétricos (Magurran 2004): Jacknife1 e 2 e Boot-
srap. Os cálculos foram feitos utilizando - se o programa
Estimate S (Cowell, 2005).
Através das listas de 10 espécies obteve - se o ı́ndice de
abundância relativa das espécies para cada área , o Índice de
Freqüência nas Listas (IFL), obtido pela divisão do número
de listas em que a espécie ocorreu pelo total de listas obti-
das.
Posteriormente, as espécies registradas tiveram seu status
de conservação conferido nas escalas: (1) escala mundial
BirdLife International (2004); (2) escala nacional MMA
(2003) e; (3) escala estadual Biodiversitas (2007).

RESULTADOS

Ao todo, foram registradas 158 espécies distribúıdas em 19
ordens e 40 famı́lias. As famı́lias mais representativas foram
a Tyraniidae com 15% dos registros, seguidas pelas famı́lias
Furnariidae e Emberezidae ambas com 5% dos registros e
pelas famı́lias Trochilidae e Psitacidae, representando, cada
uma, 4,4 % das espécies registradas nesta amostragem.
Através das listas foi calculado o IFL, permitindo avaliar a
abundância relativa das espécies.
As curvas de riqueza de espécies estimada para as áreas
demonstraram que uma grande parte da avifauna já foi
inventariada, no entanto, as curvas ainda não se estabi-
lizaram, significando que há mais espécies a serem reg-
istradas nas áreas.
A vegetação de mata ciliar do rio Manhuaçu, nas áreas de
estudo, foi em grande parte substitúıda por plantações e
pastos, restando poucas áreas de matas. Portanto, grande
parte da avifauna registrada é composta por espécies adap-
tadas a ambientes antropizados.
De forma geral, as espécies registradas são comuns e de am-
pla distribuição em Minas Gerais. É importante destacar
espécies endêmicas do Brasil como Malacoptila stri-
ata,Drymophila squamata,Furnarius figulus e Todirostrum
poliocephalum , uma vez que o endemismo indica um cam-
inho mais curto ao processo de extinção. Algumas espécies
se encontram na lista da Birdlife International (2004) como
quase ameaçadas, como Aratinga auricapillus , sendo im-
portante o cuidado na conservação das espécies nesta cat-
egoria para que, futuramente, não constem também como
ameaçadas.
Os fragmentos de mata remanescentes abrigam espécies
apenas florestais como o barbudo - rajado, Malacoptila
striata e Todirostrum poliocephalum , o teque - teque,
espécies endêmicas do Brasil (Sick, 1997), também espécies
de tinamı́deos como Crypturellus soui, C. parvirostris e
C. tataupa . Foram ainda registradas várias espécies das
famı́lias Furnariidae, Tyrannidae e Thraupidae ocorrentes
apenas em ambientes florestais.
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Também ocorreram registros de espécies canoras como o
trinca - ferro - verdadeiro ( Saltator similis,) e espécies de
coleirinhos, como Sporophila nigricollis e S. caerulescens
que são comuns e não se encontram na lista de espécies
ameaçadas, mas sofrem grande pressão de captura. Este
fato pode levá - los a ser classificado como ameaçados no
futuro, fazendo - se já necessário o cuidado com a sua
preservação, principalmente através da conscientização de
passarinheiros e aplicação de multas.

Apesar do quadro desfavorável ao longo do rio Manhuaçu,
ainda encontra - se na região espécies menos comuns como
o papagaio - de - peito - roxo, Amazona vinacea, ameaçada
de extinção a ńıvel nacional (Moraes e Santana, 2007) e
de várias outras espécies mais exigentes quanto ao habitat,
provavelmente são indiv́ıduos residentes na RPPN Feliciano
Miguel Abdala, mas que usam as áreas de estudo como parte
de seu local de forrageio.

Ainda ao longo do rio Manhuaçu, na porção mais próxima
ao estado do Esṕırito Santo, há registros da ocorrência do
papagaio - chauá, Amazona rhodocoryta , espécie ameaçada
de extinção e com potencial ocorrência nas áreas amostradas
(Biodiversitas, 2007).

Apesar da maioria dos registros serem de espécies comuns,
estas espécies devem ser monitoradas, uma vez que com
o desenvolvimento urbano e a expansão das atividades
econômicas, até mesmo espécies comuns podem vir grada-
tivamente a desaparecerem. O maior impacto a que estão
sujeitas as espécies dessas áreas, com certeza, é a perda do
ambiente onde vivem.

Considerando todos os impactos ambientais provocados nas
várias fases da instalação de hidrelétricas e de sua operação,
sabe - se que a extinção de espécies é o fator mais pre-
ocupante, além do decĺınio de populações, principalmente
daquelas que já são naturalmente pequenas e muito senśıveis
à perturbação.

O aumento de espécies palud́ıcolas durante a fase de enchi-
mento de reservatórios, considerado um fator positivo, deve
ser observado com cuidado, verificando se a imigração de
espécies palud́ıcolas oportunistas não interfere no equiĺıbrio
populacional das espécies já residentes em áreas brejosas do
local. Além disso, populações muito pequenas podem pas-
sar despercebidas durante o inventariamento da avifauna,
sendo necessário maior tempo de amostragens realizadas em
épocas diferentes do ano.

CONCLUSÃO

Apesar da mata ciliar ao longo do rio Manhuaçu encon-
trar - se já bastante descaracterizada, a avifauna amostrada
mostrou - se bem diversificada, apresentando elementos ape-
nas florestais e até mesmo espécies endêmicas e ameaçadas.

É recomendável o monitoramento da avifauna presente nas
áreas de estudo, e, sobretudo, é urgente o reflorestamento
das margens do rio Manhuaçu e programas de educação am-
biental com a população local. Seria muito relevante se es-
forços conjuntos fossem dedicados na recuperação de áreas
florestais e na proteção e manejo, não apenas da avifauna da
região, mas de outros grupos animais também responsáveis
pela qualidade ambiental da região.

REFERÊNCIAS
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latório Final. Vol. 3. Belo Horizonte.

CBRO, 2008. Lista das aves do Brasil. 6ª edição Comitê
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