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INTRODUÇÃO

Mantendo apenas 20% da sua cobertura vegetal origi-
nal, com aproximadamente 6% de sua área protegida
em Unidades de Conservação (GeoGoiás 2002), o Cer-
rado constitui um sistema complexo, clima subúmido
com duas estações sazonais bem definidas, uma seca
e outra chuvosa, abrigando uma grande diversidade
de fauna em virtude das disponibilidades de alimento
que seu sistema biogeográfico oferece durante todo ano
(Barbosa 2002), O Cerrado é segundo maior bioma do
Brasil e caracteriza - se pela grande diversidade de
fitofisionomias, as quais abrigam alta diversidade de
espécies da fauna e da flora, fazendo com que este bioma
seja inclúıdo entre os 25 ”Hotspots”mundiais (Myers et
al., . 2000). A avifauna do Cerrado está constitúıda
por mais de 800 espécies, sendo que dessas, 90,7% se
reproduzem na região. Cerca de 202 aves presentes no
Cerrado são caracteŕısticas da Floresta Amazônica e
outras 79 da Floresta Atlântica, o que ressalta a im-
portância das matas de galeria como uma rede de cor-
redores conectando as diversas formações vegetacionais
(Silva 1997). Devido ao contato com outros biomas,
tanto abertos quanto florestais, o Cerrado possui baixo
endemismo de avifauna, com apenas 32 espécies (Silva
1997, Cavalcanti 1988). Portanto, licenciamento ambi-
ental e programas de monitoramento da fauna, como
o presente estudo, tornam - se cruciais no acréscimo
de novas e valiosas informações, permitindo uma maior
compreensão dos fenômenos de distribuição geográfica,
centros de endemismo e pressão sobre as espécies da
avifauna.

OBJETIVOS

Caracterizar a diversidade e riqueza da comunidade da
aves na área de influência direta (AID) e indireta (AII)
da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Retiro Velho,
Aporé, Goiás, e selecionar espécies indicadoras de boa
qualidade de hábitat, raras, endêmicas e/ou ameaçadas
de extinção.

MATERIAL E MÉTODOS

As áreas analisadas correspondem aos limites ge-
ográficos que foram direta (AID 18o49’27.33”S;
52o10’44.51”O Elev. 569m) e indiretamente (AII
18o48’15.83”S; 52o13’52.39”O Elev. 662m) afetados
pelos impactos da barragem de água originada pela
construção da PCH Retiro Velho, procurando amostras
os mais diferentes ambientes oferecidos pela vegetação
(florestal, cerrado, aquático e ambientes antrópicos),
com o intuito de obter o maior registro posśıvel de
espécies. A metodologia utilizada foi a de censos em
transectos pré - determinados (trilhas abertas em ambi-
entes florestais e cerrado, bordas e estradas) de acordo
com cada ambiente. As espécies foram observadas e
identificadas com base nas caracteŕısticas morfológicas,
segundo orientações de Sick (1997) e Sigrist (2007).
Além da listagem básica de espécies, buscamos identifi-
car a presença de táxons indicadores de qualidade ambi-
ental, espécies raras, ameaçadas de extinção, endêmicas
ou que apresentassem algum tipo de restrição ambi-
ental. A riqueza de espécies foi analisada no soft-
ware EstimateS (Colwell 2000) versão 7.5 que calcula
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os valores de riqueza segundo diferentes estimadores.
Neste estudo foi utilizado o Jackknife de primeira or-
dem (Heltshe & Forrester, 1983).

RESULTADOS

Cinco campanhas foram realizadas (entre março de
2009 a abril de 2011), sendo três campanhas na estação
chuvosa e duas campanhas na estação seca. Regis-
tramos um total de 165 espécies, distribúıdas em 50
famı́lias, 21 ordens e 138 gêneros, em 22 dias amostrais.
As famı́lias que apresentaram uma maior riqueza de
espécies, foram a Tyrannidae (16), Psittacidae (10), Ac-
cipitridae (9), Thraupidae, Picidae e Emberizidae (7).
A dominância de tirańıdeos, psitaćıdeos e trauṕıdeos
é comumente observada em outros trabalhos como nos
estudos de Valle (2006) e Junqueira (2007). Quanto às
guildas alimentares, as aves de hábito inset́ıvoro predo-
minaram com 38% das espécies e fruǵıvoras com 16%.
O maior percentual de espécies inset́ıvoras e fruǵıvoras
é comumente observado em trabalhos que fazem re-
ferência à dieta alimentar das aves (Telino - Júnior et
al., 2005). Em relação à conservação das 165 espécies,
quatro delas encontram - se listadas como ameaçadas
de extinção: o socó - boi - escuro (Tigrisoma fascia-
tun), a águia - cinzenta (Harpyhaliaetus coronatus), o
papagaio - galego (Alipiopsitta xanthops) e a cigarra -
do - campo (Neothraupis fasciata) de acordo com IUCN
(2010), BirdLife International (2009) e Machado et al.,
(2008). Quatro espécies observadas são endêmicas do
bioma Cerrado: a gralha - do - campo (Cyanocorax cris-
tatellus), o bico - de - pimenta (Saltator atricollis), o
chorozinho - de - bico - comprido (Herpsilochmus longi-
rostris), e o soldadinho (Antilophia galeata), de acordo
com Silva (1997). A riqueza de espécies estimada para
as áreas de infuencia da PCH Retiro Velho foi de apro-
ximadamente 190 espécies, mostrando que este número
será alcançado somente com um esforço maior do que
o empreendido.

CONCLUSÃO

Durante o monitoramento, foram observadas espécies
que acompanham o processo de sucessão ambiental, ha-
vendo àquelas que se adaptam aos novos ambientes, as-
sim como espécies que são substitúıdas durante a mo-
dificação da área. É notória a importância dessas áreas
para a manutenção de uma diversidade maior da avi-
fauna, mesmo os ambientes mais degradados e que se
encontram no entorno imediato da PCH, pois a pre-

servação dos mesmos é uma questão emergencial, tendo
em vista que as licenças de desmate concedidas pelos
órgãos públicos estaduais não consideram estes fatores.
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et al., . 2005. Estrutura trófica da avifauna na Reserva
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