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INTRODUÇÃO

O Cerrado possui uma grande heterogeneidade ambi-
ental com diferentes caracteŕısticas vegetacionais, apre-
sentando desde áreas abertas (campo limpo) até áreas
mais fechadas (cerradão) com dossel predominante-
mente cont́ınuo (Ribeiro e Walter, 1998). A diferença
entre habitats naturais pode resultar em diferenças
marcantes nas taxas de predação em ninhos de aves
(Noske et al., . 2005), sendo assim o Cerrado apresenta
- se como uma região adequada para se testar hipóteses
sobre a influência da variação ambiental no sucesso re-
produtivo deste grupo (Joner e Ribeiro, 2009).
Segundo Oniki (1979) ninhos constrúıdos em vegetações
mais fechadas têm maior sucesso reprodutivo que ni-
nhos localizados em áreas abertas. Possivelmente, a ve-
getação mais densa dificulta a habilidade de movimento
de predadores em busca de ninhos (Martin, 1992), além
de dificultar a visualização destes, pela presença de
maior grau de cobertura na vegetação (Clark e Shutler,
1999).
A adoção de experimentos que utilizam ninhos artifi-
ciais pode representar uma boa alternativa para estu-
dos que testam hipóteses ecológicas e comportamentais
sobre o efeito da predação de ninhos (Martin, 1987;
Whelan et al., ., 1994; Major e Kendall, 1996; Bayne e
Hobson, 1997; Wilson et al., ., 1998). Como o número
de trabalhos envolvendo predação de ninhos em regiões
tropicais é ainda escasso (Stratford e Robinson, 2005;
Joner e Ribeiro, 2009), e considerando que o experi-
mento com ninhos artificiais oferece vantagens, pois
apesar de não descrever a total realidade, permite de-

terminar padrões de predação semelhantes aos naturais,
além de disponibilizar menor tempo de campo e um
número maior de ninhos, faz - se necessário o desenvol-
vimento deste tipo de pesquisa na região do Cerrado.

OBJETIVOS

Este trabalho tem por objetivo comparar as taxas de
predação entre ninhos artificiais em duas áreas de cer-
rado com fitofisionomias diferentes.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na Floresta Nacional de Braśılia
(FLONA) que é uma unidade de conservação federal,
com 9.346,2 há de área. Está localizada sob coordena-
das 15°45’ S e 48° 04’ W e situa - se dentro da APA do
Descoberto, onde estão inseridos os córregos Currais e
Pedra. Sua vegetação é composta por áreas preserva-
das de cerrado e mata de galeria, mas também apre-
senta áreas reflorestadas, constitúıdas basicamente por
pinheiros e eucaliptos.
Foram distribúıdos 100 ninhos artificiais com dois ovos
de codorna japonesa (Coturnix japonica) cada, sendo
que 50 deles alocados no Cerrado Ralo e 50 no Cer-
rado T́ıpico. Os ninhos foram instalados em plantas
com uma distância de 15m entre si. Durante o experi-
mento, os ninhos foram amarrados a plantas com ara-
mes finos, em média a 1,2 metros de altura. Depois, os
ninhos e ovos foram manipulados com luvas de látex.
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A monitoração foi realizada a cada 3 dias para análise
de conteúdo (predado ou intacto) durante três semanas
consecutivas, sendo considerado predado quando pelo
menos um dos seus ovos foi danificado ou retirado, ou
quando o ninho não foi encontrado.
Para a verificação de posśıveis diferenças de taxas de
predação entre as áreas estudadas foi realizado o teste
de Qui - quadrado.

RESULTADOS

Foram verificados nas duas fitofisionomias de Cerrado
(Ralo e Denso) 73 ninhos artificiais predados (Ralo
= 49; Denso = 24) e 27 ninhos artificiais não preda-
dos (Ralo = 01; Denso = 26). Houve maior taxa de
predação no Cerrado Ralo (98%) que no Cerrado Denso
(46%) e tal diferença foi significativa (2 = 31,7; gl = 1;
p ¡ 0,01). Este resultado pode ser devido a diferença da
cobertura vegetal, como verificado em outros trabalhos
(Oniki, 1979; Delong et al., ., 1995; Stokes e Boersma,
1998), pois a alta densidade de cobertura vegetal pode
dificultar a ação de predadores (Martin, 1992; Clark e
Shutler, 1999), resultando no menor número de ninhos
predados na área de Cerrado Denso.

CONCLUSÃO

A taxa de predação de ninhos artificiais difere entre fi-
tofisionomias do Cerrado, sendo maior no Cerrado Ralo
do que no Cerrado Denso.
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