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INTRODUÇÃO

A restauração de ambientes degradados visa recupe-
rar processos ecológicos importantes na reconstrução
de uma comunidade funcional e com alta diversidade
(Gandolfi, 2007). Segundo Mcclanahan et al., (1993)
a base da restauração consiste na atração de animais
dispersores de sementes para o local degradado, au-
mentando assim a chuva de sementes. Dentre todas as
técnicas criadas (transposição de galharia, plantio de
mudas, dentre outros.), destaca - se a inserção de po-
leiros artificiais para atração de aves, pois, ao contrário
das outras, é cerca de 9 vezes mais barata e de fácil ins-
talação (Bechara, 2003). Cerca de 20 a 30% da avifauna
tropical incluem frutos em sua alimentação, sendo con-
sideradas as principais dispersoras das florestas tropi-
cais Howe (1982). As aves usam os poleiros artificiais
como locais de pouso (para descanso ou forrageamento)
e de esconderijo no caso das aves serem atacadas por
um predador. Essas caracteŕısticas têm um importante
papel na chegada de propágulos ao local degradado (Mi-
riti, 1998). Segundo Snow (1981) a defecação e regur-
gitação acontecem mais frequentemente quando as aves
estão empoleiradas ou imediatamente depois que levan-
tam voo. O conhecimento das aves que frequentam os
poleiros, portanto, é fundamental para aperfeiçoamento
de técnicas de restauração por dispersão de sementes e
para o conhecimento sobre o comportamento das aves
no ambiente antrópico. Dessa forma, o presente traba-
lho tem como objetivo, identificar e monitorar as aves

que frequentam poleiros artificiais em uma área pertur-
bada em São João del - Rei, MG.

OBJETIVOS

Este estudo teve como objetivo a identificação das aves
que frequentam poleiros artificiais e classificação do seu
potencial como dispersoras de sementes em uma área
antropizada no munićıpio de São João Del Rei, Minas
Gerais.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado em outubro de 2010 no
campus CTAN da Universidade Federal de São João
del - Rei localizada no munićıpio de São João del - Rei,
MG (coordenadas 21°06’ 22.4”S/44o15’03.6”W). Foram
instalados 9 poleiros feitos de bambu com 6 metros de
comprimento, sendo 1 metro enterrado no chão, e com
8 pontos de pouso de 1 metro de comprimento, dois
dispostos em cruz à 6 m, dois à 5 m, dois à 4 e dois
a 3,5 metros de altura. Os poleiros foram colocados
no terreno dispostos em três distâncias diferentes em
relação ao fragmento florestal, três deles na bordadura
da floresta, três à 30m e três à 60m sendo esses dis-
tantes 15m um do outro. As observações das aves foi
realizada semanalmente de outubro de 2010 a abril de
2011, pela manhã, logo após o alvorecer, e pela tarde,
até o sol se pôr, com duração aproximada de 3 ho-
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ras, totalizando 264 horas de campo. A observação das
aves foi realizada com auxilio de um binóculo (Nautika
8X40/125m/1000m) e, um guia de campo foi utilizado
para identificação das espécies (Sigrist, 2009). A clas-
sificação, nomenclatura e distribuição das aves foram
realizadas de acordo com o CBRO (2011). As aves fo-
ram separadas em guildas de acordo com Motta - Júnior
(1991) e Sick (1997). Uma tabela de freqüência durante
o tempo de experimento foi montada com o objetivo de
observar as espécies mais frequentes ou raras na área.

RESULTADOS

Durante todo peŕıodo do experimento, frequentaram a
área 95 espécies de aves pertencentes a 16 ordens e 34
famı́lias. O número de espécies por dia de amostragem
não variou, média de 22 espécies (S = 3,7), indicando
que a presença rara de algumas espécies sobrepõe à
ausência de outras, ou seja, enquanto algumas espécies
estão ausentes, outras, que antes não freqüentavam a
área, agora ocupam seu lugar. Do total de espécies, 73
foram consideras visitantes ocasionais por aparecerem
apenas em poucos dias do experimento e, as outras 22
espécies mantiveram frequência constante. Quanto à
guildas alimentares, foram identificados 39 inset́ıvoros,
23 fruǵıvoros, 13 grańıvoros, 7 carńıvoros, 6 nect́ıvoros,
3 pisćıvoros, 3 herb́ıvoros e 1 necrófago. Os resultados
encontrados condizem com o esperado, em que se es-
pera encontrar maior número de inset́ıvoros em borda
de mata (Ribon et al., 003). A famı́lia Tyrannidae con-
tribuiu com 17 espécies, sendo a famı́lia melhor repre-
sentada seguida por Thraupidae com 8 espécies. Das
aves que mantiveram frequência constante na área, 10
eram inset́ıvoros, 8 frut́ıvoros, 2 grańıvoros, 1 carńıvoro
e 1 necrófago. Destas, 68% usaram os poleiros, porém,
apenas 2 eram fruǵıvoros. Este número indica que a
área não está preservada o suficiente para manter co-
munidades de aves frut́ıvoras, ou seja, não há alimento
suficiente para estas aves. Entretanto outras 8 aves que
frequentaram os poleiros, apesar de serem consideradas
inset́ıvoras, incluem frutos em sua alimentação sendo
potencialmente dispersoras de sementes.

CONCLUSÃO

A maioria das espécies encontradas na área não foi fre-
quente durante todo o experimento e, a maioria das
espécies que foram frequentes na área foram espécies
inset́ıvoras. Entretanto muitas inset́ıvoras incluem fru-
tos em sua alimentação. O método de poleiros ar-

tificiais pode ser útil como método de aceleração da
restauração do ambiente, pois atrai um número satis-
fatório de espécies potencialmente dispersoras de se-
mentes.
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