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INTRODUÇÃO

A Mata Atlântica destaca - se por apresentar alto ı́ndice
de diversidade e alto ńıvel de endemismo. Este Bioma
é considerado como um dos hotspots mais ameaçados e
prioritários para conservação (Myers et al., 2000). Se-
gundo Tabarelli et al., (2005), espécies endêmicas da
Mata Atlântica já ocuparam extensas áreas de distri-
buição geográfica ao longo da costa e acabaram tor-
nando - se ameaçadas no plano global, como resultado
da exploração e a redução de seus habitats em toda a
sua área de distribuição. Dentre as espécies ameaçadas
desse bioma, está Celeus torquatus tinnunculus (Wagler
1829), conhecida vulgarmente como ”pica - pau - de -
coleira”. Esta ave rara parece necessitar de áreas de
floresta primárias para sobreviver, sendo que a perda
e alteração de hábitat devido a pressão antrópica são
as principais causas do seu decĺınio (Machado et al.,
2008). De acordo com o MMA (2006), a criação de Uni-
dades de Conservação pode ser efetiva na conservação
de espécies ameaçadas. Mas a criação destas Unida-
des de Conservação nem sempre segue critérios fun-
damentados biologicamente, o que pode levar a uma
distribuição ineficiente para conservação das espécies
ameaçadas. Um estudo feito por Vieira (2007) de-
tectou que o sistema de Unidades de Conservação da
Mata Atlântica é deficiente tanto na representação to-
tal da riqueza de aves desse bioma, quanto do poten-
cial de manutenção das espécies em longo prazo. Para

uma avaliação concreta da efetividade das Unidades de
Conservação é necessária uma análise da representati-
vidade, ou seja, saber se essas Unidades apresentam
quantitativa e qualitativamente porções dos ecossiste-
mas do páıs. Segundo Person (2007), os padrões de
distribuição geográfica de espécies endêmicas têm sido
empregados na identificação e áreas prioritárias para
conservação em todo o mundo.

OBJETIVOS

O presente estudo teve como objetivo contrapor a dis-
tribuição das Unidades de conservação e a distribuição
geográfica da espécie Celeus torquatus tinnunculu,, bus-
cando inferir sobre a contribuição das UCs para con-
servação da espécie.

MATERIAL E MÉTODOS

Através de dados secundários (dissertações, teses e ar-
tigos cient́ıficos) foram obtidos os registros de distri-
buição conhecida da Celeus torquatus tinnunculus e
gerado o mapa no Software ArcView 9.1. Para gerar
o mapa de distribuição potencial da espécie foi utili-
zado programa com análise Bio - climática e sistema
de predição. O modelo de distribuição para espécies
foi implementado com as seguintes variáveis climáticas:
temperatura média anual, média da variação de tem-
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peraturas mensais, isotermas, temperatura máxima do
mês mais quente, temperatura mı́nima do mês mais frio,
variação da temperatura anual, temperatura média do
semestre mais úmido, temperatura média do semestre
mais seco, temperatura média do semestre mais quente,
temperatura média do semestre mais frio, precipitação
anual, precipitação do mês mais úmido, precipitação do
mês mais seco, precipitação do semestre mais úmido,
precipitação do semestre mais seco, precipitação do se-
mestre mais quente e precipitação do semestre mais
frio. Estas variáveis climáticas dispońıveis, inclúıdas
na análise através do programa, provavelmente afetam
o domı́nio ecológico das espécies. Em seguida, os mapas
de distribuição conhecida e potencial de Celeus torqua-
tus tinnunculus foram sobrepostos aos mapas das UC‘s
da Mata Atlântica da Bahia.

RESULTADOS

Endêmica da Mata Atlântica, a espécie Celeus tor-
quatus tinnunculus apresentou registro de distribuição
para o Sul e Extremo Sul do Estado, com maior in-
cidência para o Extremo Sul. Entretanto, na litera-
tura há o registro desta espécie em poucas localidades
no Esṕırito Santo (Machado et al., 2008). O mapa de
distribuição geográfica potencial aponta os munićıpios
de Una e Porto Seguro como áreas excelentes para
ocorrência potencial da espécie. Ao sobrepor os ma-
pas gerados ao das UC’s foram verificados que dos 15
registros de ocorrência, 14 estão em Unidades de Con-
servação incluindo PARNA, REBIO, RPPN. Segundo
Vieira (2007), as Unidades de Conservação são a chave
para conservar o que resta da Mata Atlântica, apesar de
grandes os desafios, alguns intŕınsecos a cada unidade e
outros do sistema. A efetividade do sistema de Unida-
des de Conservação depende de quão adequadamente
estas podem cumprir seus objetivos de conservação da
biodiversidade. É importante ressaltar que uma das
dificuldades para se obter mapas adequados de distri-
buição potencial das espécies é qualidade dos dados que
alimentam os modelos. Além disto, as ocorrências con-
centradas nas UCs muito provavelmente refletem a con-
centração de estudos na área e não uma caracteŕıstica
biológica.

CONCLUSÃO

O estudo evidencia que a espécie está representada no
sistema atual de unidades de conservação. Entretanto
é preciso fiscalizar e proteger, efetivamente, as Unida-
des de Conservação onde a espécie ainda pode ser ob-
servada. A proteção dos remanescentes de floresta de
baixada contra o corte seletivo e as queimadas é vital
não só para esta espécie, mas também para muitas ou-
tras endêmicas e ameaçadas que são encontradas nessa
região. Em conjunto com essas medidas recomenda -
se que sejam feitas pesquisas sobre a história natural
e exigências de hábitat da espécie a fim de avaliar as
condições para conservação efetiva da espécie.
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tinção. Braśılia/Belo Horizonte: MMA/ Fundação
Biodiversitas. 511p. MYERS, N. et al., Bio-
diversity hotspots for conservation priorities.2000.
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