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INTRODUÇÃO

A Mata Atlântica é conhecida pela sua alta biodiversi-
dade, número de espécies endêmicas e ameaçadas de ex-
tinção (Brooks & Balmford 1996; Myers et al., . 2000).
Originalmente, cobria uma extensa faixa territorial bra-
sileira, desde o Piaúı até o Rio Grande do Sul de forma
quase cont́ınua, sendo a segunda floresta tropical em
tamanho no Brasil, perdendo somente para a Floresta
Amazônica. A despeito da sua grande importância, no
estado de São Paulo, a vegetação natural remanescente
encontra - se altamente fragmentada. Apenas cerca de
30% de suas áreas estão protegidas (Rodrigues et al.,
. 2008).
Apesar de um longo histórico de degradação, a Mata
Atlântica ainda abriga uma comunidade de aves ex-
tremamente rica e diversa. São aproximadamente 700
espécies de aves (Goerck 1997) com distribuição bas-
tante restrita (Stotz et al., . 1996). Cerca de 200
espécies são consideradas endêmicas deste bioma e ape-
nas 8,5 % ocorrem em ambientes alterados (Goerck
1997). Assim sendo, várias espécies são muito senśıveis
a distúrbios ambientais.
Uma das grandes preocupações durante a avaliação de
impactos é a necessidade de supressão da vegetação
para implantação dos diversos empreendimentos. Nes-
tes casos, os indiv́ıduos da fauna tendem a sofrer não só
com a perda de hábitat, mas também com a presença
constante de maquinários e pessoas na área durante a
implantação e operação do empreendimento.
Neste contexto, estudos que visam o conhecimento da

avifauna, sua distribuição e respostas aos distúrbios
ambientais são imprescind́ıveis para definição de es-
tratégias adequadas de conservação das áreas florestais
remanescentes.

OBJETIVOS

Dentro do contexto apresentado, este trabalho tem
como objetivo avaliar o efeito da supressão vegetal so-
bre a comunidade de aves de sub - bosque presente nos
remanescentes florestais.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em um remanescente florestal
inserido na região fitoecológica da Floresta Ombrófila
Densa Montana, localizado no munićıpio de São Ber-
nardo do Campo, estado de São Paulo. Neste local
houve a necessidade de suprimir a vegetação ao longo de
uma faixa de aproximadamente 20 m de largura e 3 km
de extensão para implantação de um empreendimento
linear. Foram selecionados dois pontos amostrais, de-
nominados área de influência, a qual estava localizada
à aproximadamente 10 m do local de supressão vegetal,
e área controle, localizada a aproximadamente 400 m
do local de intervenção. Em cada uma das áreas, as
aves foram amostradas através de capturas com 10 re-
des de neblina, de 12 m de comprimento por 2,5 m de
altura e malha de 20 mm. O peŕıodo de amostragem
das aves foi concomitante às atividades de supressão
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vegetal, sendo o esforço amostral dividido igualmente
entre as duas áreas (influência e controle). O esforço
consistiu de 700 horas.rede em cada local, totalizando
1.400 horas.rede durante toda a campanha. As espécies
foram classificadas segundo Stotz et al., (1996) em
alta, média ou baixa sensibilidade às perturbações am-
bientais, sendo o grau de sensibilidade das espécies, a
riqueza e abundância comparados entre as áreas de in-
fluência e controle.

RESULTADOS

Durante o estudo foram efetuadas 65 capturas de aves,
pertencentes a 25 espécies. Na área controle foram rea-
lizadas 20 capturas, pertencentes a 13 espécies e na área
de influência, 45 capturas, num total de 19 espécies. A
espécie mais abundante no controle foi sabiá - coleira
(Turdus albicollis) com 3 indiv́ıduos. Já na área de in-
fluência as espécies mais abundantes foram o chupa -
dente (Conopophaga lineata) com 7 capturas, seguido
da papa - taoca - do - sul (Pyriglena leucoptera) com
6 capturas. Estas espécies são inset́ıvoras, enquanto
que T. albicollis é uma espécie ońıvora. Este resultado
pode estar relacionado com o desmatamento, uma vez
que durante a supressão vegetal pode haver mais inse-
tos dispońıveis, o que favoreceria a ocorrência de aves
inset́ıvoras na área de influência.
A maior riqueza e abundância registrada na área de
influência em relação à área controle podem estar as-
sociadas à supressão vegetal que estava ocorrendo no
local durante o peŕıodo de amostragem. O corte de
vegetação tem como consequência imediata a perda de
hábitat para a fauna silvestre. Os espécimes tendem
a se afugentar em locais próximos, que apresentem ca-
racteŕısticas ecológicas semelhantes ao seu hábitat ori-
ginal. Bierregaard (1990), estudando a dinâmica das
populações de aves e a fragmentação, relatou que ime-
diatamente após a derrubada da mata, há um grande
aumento na densidade de aves florestais nos fragmen-
tos formados devido ao influxo das aves que habitavam
as áreas onde houve supressão. Segundo o autor, a
alta densidade persiste por cerca de 200 dias após o
término do desmatamento. Depois deste peŕıodo pode
haver a diminuição na densidade das aves florestais e o
desaparecimento de muitas dessas espécies. Neste pro-
cesso, é interessante analisar o grau de tolerância de
cada espécie às modificações no ambiente, o qual varia
conforme sua capacidade de modificar ou ampliar seu
nicho, ajustando às novas condições do hábitat (Welty
& Baptista, 1988). Neste sentido, ressalta - se que
quanto à sensibilidade, a maioria das espécies registra-

das são consideradas, segundo Stotz et al., . (1996), de
média sensibilidade às perturbações ambientais, tanto
na área controle como na área de influência. As espécies
enquadradas nesta categoria, embora apresentem certa
capacidade de adaptação às novas condições, podem
desaparecer com as perturbações do meio.
Ressalta - se que os resultados apresentados neste es-
tudo são preliminares e deverão ser complementados
com a inclusão de outras áreas amostrais, bem como,
ampliando o peŕıodo de amostragem com campanhas
de monitoramento após as intervenções nos locais.

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos neste estudo mostram maior
abundância e riqueza nas áreas de influência em relação
ao controle. Tal resultado pode ser uma resposta das
aves ao desmatamento e consequente perda de hábitat.
Num primeiro momento, os indiv́ıduos tendem a se
refugiar na área de mata do entorno do local de in-
tervenção, entretanto, com o passar do tempo, sua
abundância tende a diminuir. Dessa forma, salienta
- se a importância de programas que visam à mitigação
dos impactos decorrentes da implantação de empreen-
dimentos em ambientes florestais.
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