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que nao serao capazes de se recuperar. Em alguns casos, a escassez pode ate aumentar a de

manda: assim que os rinocerontes tornaram-se mais raros, 0 pre<;o de suas presas aumentou, 

tornando-os ainda mais valiosos no mercado negro. Em muitos casos, a popula<;iio carente 

busca de modo cada vez mais intenso esses poucos individuos que ainda res tam, vendendo

os para que possam alimentar suas familias. 

Urn dos debates mais acalorados sobre a ca<;a de especies silvestres, tern envolvido 

especies de baleias, que para 0 publico de certos paises do ocidente tem um valor senti

mental muito grande. Ap6s 0 reconhecimento de que muitas especies de baleias tinham 

sido ca<;adas em niveis drasticamente altos, a Comissao In ternacional de Prote<;ao it Baleia 

finalmente proibiu toda a pesca comercial em 1986. Apesar dessa proibi<;ao, certas especies, 

como a baleia azul e a baleia franca, permanecem em densidades muito inferiores a seus 

nllmeros originais (Best, 1988), embora outras especies, tais como a baleia cmza e a baleia 

corcunda, parecem estar se recuperando (Tabela 2.6). A razao para es ta lenta recupera<;ao 

de algumas especies pode ser que a ca<;a nao seja a unica causa nao-natural de mortalidade 

das baleias. As baleias franc as frequentemente sao mortas quando colidem com navios, 

urn problema que pode tambem es tar ocorrendo com outras especies menos conhecidas 

(Kraus, 1990). Alem dis so, a cada ano milhares de golfinhos e urn nurnero desconhecido 

de baleias morrem sufocados quando ficam presos em redes a deriva, redes de barbelas e 

outros equipamentos de pesca em alto mar, que sao usados para a ca<;a comercial do atum, 

do bacalhau, e de outros peixes. 0 esfor<;o para limitar ou proibir a pesca com rede tern 

sido parcialmente eficaz e tern motivado a discussao nas rela<;oes comerciais internacio

nais. Esses problemas sao exacerbados pela crescente tendencia de pesca de especies de 

baleias mais comuns e menores. Apesar da sua proibi<;ao, paises com uma longa tradi<;ao 

de pesca da baleia, como a Noruega e 0 Japao, continuam a explorar especies de baleias 

comuns, ainda que dentro de limites, e pescadores locais em paises em desenvolvimento, 

frequentemente buscam pequenos cetaceos, quando nao hi nada mais a ca<;ar. 

TAB!LA 2.6. 

Grupa 

Primams 

Aves 

Rcptcis 

Pcixcs Ornamcntais 

Recifes de Comis 

Quantidade 

comercializada/ anorl 

25 - 30 mil 

2 - 5 milhocs 

2 - 3 milhiics 

500 - 600 milhiies 

1000 - 2000 ton 

Orquideas 9 - 10 milhiies 

Cactus 7 . 8 milhiies 

FOIlIt: H tlllltj. 1994 t Fli~r(JItI. 1989 

(I COIN t'''t(fHJ dOl nnfli dt CON/' It rrftrt (I "NfJNro tit h"liniIJIOI 

AAlE A(AS j DIVERSIDADE BlDlIiGICA 

ComeOlmos 

I'rineipalmente utilizado para pesquisas biomedicas; 

tambem como bichos de estima~ao e zoologicos, circos e 

cOIC<;OC5 privadas 

Zoologicos c biehos de estinu~ao, comcreio c tnifieo de 

papagaios 

Zool6gieos e bichos de estim~o. to- IS mil hoes de 

pcles. Reptcis scndo usados em 50 milhiies de produtos 

manufaturados (a maior parte vem da natureza, mas uma 

fr.~ao crescente vern de f.zcndas de cria~ao) 

A maior parte dos pClxCS tropicais vern da na[ureza c pode 

cstar sendo eoletado por metndos ilegais que prejudieam 

Durms cspccics c os recifes de (oerus 

Recifes estao sendo mincrados para produzir objetos de 

decora~ao 

Apro~imadamente 10% das oequidc.s do mere.do 

imcrnacional vern da natureza. Algumas vezes sao 

idcntifieadas de modo a evitaI a lei. 

Aprox.imadarnente 15% dos cactus corncrcializados vern da 

natureza, 0 tri fiCD C 0 maior problema. 

Introdu~oes de espedes exoticas 

A extensao geogrMica de muitas especies e limitada por barreiras climati

cas e ambientais it sua dispersao. Os mamiferos da America do Norte sao inca

pazes de cruzar 0 Pacifico e chegar ate 0 Havai; os peixes marinhos no Caribe nao 

conseguem atravessar a America Central e alcan<;ar 0 Pacifico, e os peixes de agua 

doce em urn Lago Africano nao tern como chegar ate outros lagos, mesmo que 

pr6ximos. Oceanos, desertos, montanhas e rios, todos restringem 0 movimento 

das especies. Como resultado de tal isolamento geografico, os padroes de evolu<;ao 

tern ocorrido de modo diverso, em cada uma das principais areas do mundo. Por 
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exemplo, a biota da regiao da Ausrralia/Nova G lline e surpreendentemente diferente 

daquela encontrada na regiao adjacenre do sudoeste da Asia. As ilhas, 0 mais isolado dos 

habitats, tendem a desenvolver biotas singlliares e endemicas. 

o homem rap ida mente alterou esse padrao transportando cspecies pelo mundo. 

E m tempos pre-indus triais, as pessoas transportavam plantas cultivadas e animais do

mesticos, de lugar para lugar, ao se estabelecerem em novas areas de plantas;ao e coloniza

s;ao. Animais tais como cabritos e porcos eram deixados pelos marinheiros europeus em 

ilhas ainda nao habitadas para garantir seu alimento quando retornassem a esses lugares. 

Nos tempos modernos, um grande numero de especies ja foi introduzido, deliberada

mente ou ac identalmente, em areas onde nao sao nativas (Grove e Burdon, 1986; Drake 

et aI. , 1989; Hedgpeth, 1993). Muitas introdus;oes de especies ocorreram da seguinte ma-

nelra: 

oColonizas:ao europeia. Os europeus ao chegarem as novas colonias , introduzi

ram centenas de especies europeias de mamiferos e passaros em lugares como a 

Nova Zelandia, Austra lia e a Africa do Sui , a fim de terem um ambiente que lhes 

parecesse familiar e que lhes pudesse fornecer cas;a, quando ali re tornassem. 

OHorticultura e agricultura. Grande numero de especies de plantas foram in

troduzidas e cultivadas em novas regioes com fi ns ornamentais, agricolas, ou para 

pas tagem. Muitas dessas especies deixaram de ser cultivadas e se estabeleceram na 

da comunidade local. 

oTransporte acidental. As especies sao freqiientemente transportadas por pes

soas acidentalmente. Exemplos comuns dessa as;ao sao sementes de ervas daninhas 

que acompanham acidentalmente outras sementes col hid as para fins comerciais e 

depois acabam sendo semeadas em novas localidades, como e 0 caso do arroz ver

melho e do arroz branco cultivado. Tambem 0 capim gordura (Me/linis minlltiflora) 

teria chegado ao Brasil aderido as roupas dos escravos. O s ratos e insetos sao in

advertidamente levados a bordo de navios e avioes, e as doens;as e parasitas sao 

transportados por suas especies hospedeiras. Os navios freqiientemente carregam 

especies exoticas em seus lastros. Os lastros de agua trazem algas, invertebrados e 

pequenos peixes. Constatou-se que a agua de lastro liberada pelos navios na Baia 

de Coos, Oregon, continha 367 especies marin has originarias de aguas japonesas 

(Carlton e Geller, 1993). 

AMEIl,AI i OIVERIIDADE BIOl6GICA ( 

A grande maioria das especies exoticas nao se estabelece nos lugares nos 

quais foram introduzidas, porque 0 novo ambiente geralmente nao e adequado as 

suas necessidades. Entretanto, uma cer ta porcentagem de especies consegue se in

stalar em seu novo lar e muitas del as crescem em abundancia as custas das espe

cies nativas. Essas especies exoticas podem des locar as especies nativas atraves de 

competis;ao por limitas;ao dos recursos. As especies animais introduzidas podem 

ser predadoras das especies nativas e leva-las a extins;ao, ou alterar 0 seu habitat a 

tal ponto que muitas destas especies nao conseguem subsistir. 

Muitas areas no mundo sao fortemente afetadas pelas especies exoticas. A 

introdus;ao da abelha africana, ocorrida apos uma liberas;ao acidental na ESALQ

USP na decada de 50, causou a miscigenas;ao com os enxames de abelha europeia 

que ja eram explorados no Brasil. Os enxames africanizados pas sa ram a competir 

pelo nectar das flores, deslocando os polinizadores especificos de cad a especie de 

planta. Sendo um polinizador generico, sua eficiencia para estimular a polinizaS;ao 

e bastante reduzida, uma vez que grande parte das vezes 0 polen de uma espe

cie e levado para outra especie (Dick, 1999). A Brachiaria sp. e uma graminea af

ricana de grande rus tic id~de na America do SuI. Em muitas reservas de Cerrado, 

a Brachiaria domina 0 estrato herbaceo, 0 que pode se tornar um problema para 

a sustentabilidade de muitas especies arboreas, ja que as plantulas dessas especies 

tem dificuldade em competir com a Brachiaria. (Pivello, 2000). Aproximadamente 

4.600 especies de plantas exoticas foram ident ificadas nas Ilhas Havaianas, cer

ca de tres vezes 0 numero total de especies nativas al i existentes (St. John, 1973). 

Tambem no sui dos Estados Unidos, a diversidade de especies de insetos diminuiu 

cerca de 40% depois da invasao de especies exoticas de formigas. 

Espedes ex6ticas em ilhas 

Os efeitos das especies exoticas sao geralmente maiores em locais que ja 

sofreram perturbas;oes decorrentes da as;ao do homem. 0 isolamento dos habitats 

de ilhas favorece 0 desenvolvimento de um conjunto unico de especies endemi

cas; porem, isto faz com que essas especies se tornem vulneraveis a predas;ao das 

especies invasoras (Gagne, 1988, Loope et ai, 1988). Os animais introduzidos em 

ilhas sao eficazes na predas;ao das especies animais endemicas e se alimentam das 
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plantas nativas ate sua extin<;ao. As plantas introduzidas de folhas Iignificadas e niio pala

taveis, podem sobreviver melhor it presen<;a de herbivoros do que as plantas nativas mais 

tenras, e, desse modo, as especies exoticas chegam a dominar a paisagem a medida que a 

vegeta<;iio nativa diminui. As especies animais que habitam as ilhas e foram adaptadas a 

uma comunidade com poucos predadores, geralmente tem poucas defesas contra os pre

dadores in troduzidos. Alem disso, as especies insulares frequentemente nao tem imuni

dade natural contra as doen<;as do continente. Quando as especies exoticas sao introduzi

das em uma ilha, elas frequentemente trazem consigo pat6genos ou parasitas. Embora 0 

perigo seja relativamente pequeno para aquela especie que transl>0rta csses patogenos ou 

parasitas, seu efeito pode devastar as popula<;oes nativas. 

ilhas: 

Dois exemplos ilustram 0 efeito causado por especies introduzidas, na biota de 

• Sliperexplorafiio de I1has Oceanicas. Logo apos a descobrimento do Brasil, era 

comum que os navegadores portugueses introduzissem cabras nas ilhas do li tora l, 

de modo que elas se reproduzissem e eles tivessem alimento quando voltassem 

para 0 Brasil. Essa introdu<;ao se mostrou catastrofica, porque 0 pastejo intensivo 

das cabras impedia a regenera<;ao da vegeta<;ao. Isto tambem ocorreu na costa da 

California. 

• Pcissaros das I1bas do Pacifico. A cobra arborea marrom (Boiga irregttlaris) foi 

introduzida em algumas ilhas do Oceano Pacifico. As cobras comem os ovos, os 

filhotes e os passaros adultos. Apenas em Guam, 10 especies de passaros endemi

cos foram extintas (Savidge, 1987). 

Ahablliilade de invasiio das espedes ex6ticas 

Por que algumas especies exoticas tem tanta facilidade para invadir e dominar no

vos habitats e deslocar as especies nativas? Uma razao e a ausencia de seus predadores 

naturais, pestes e parasitas no novo habitat. Os coelhos introduzidos na Australia, por 

exemplo, espalharam-se incontrolavelmente, alimentando-se de plantas nativas ate sua ex

tin<;ao, porque nao houve controle eficaz de sua densidade. 0 controle tern sido tentado 

com a introdu<;ao, na Australia, de doen<;as que ajudam a controlar as popula<;6es de coel

hos de outros lugares. 

AAEA(!.S A OIVERSIOADE BlouiGlCA 

A a<;ao humana pode criar cond i<;6es ambientais nao usuais, tais como I ul-

50S de nutrientes, aumento da incidencia de queimadas, e/ou de rad ia<;ao solar, as 

quais as especies exoticas podem se adaptar mais rapidamente do que as nativas. As 

concentra<;oes mais altas de espccies exoticas sao frequentemente cncontradas em 

habitats que foram em g rande parte alterados pela atividade humana. No Norte do 

Parana, as arvoretas de especies exoticas tendem a ocorrer mais proximas da borda 

da Aores ta, do que arvoretas de especies nativas. As sementes de Citrus, Cafe, Eu

calipto e Santa-Barbara (Melia azedaracb) foram trazidas pelo vento ou por aves e 

nao atingiram, pelo menos ate 0 momento, altas densidades (Rodrigues, 1998). No 

Sudeste Asiatico, ao contrario, a degrada<;ao progressiva das Aorestas resulta em 

propor<;oes cad a vez menores de especies nativas. (figllra 2.23) 

FIGURA 2.23. 
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Especies exoticas que sao adaptadas ao ambiente criado pelo homem am

pliam facilmente sua area de ocorrencia (Soule, 1990). A Pomba Asa Branca (Co

II/II/ba pica,{f/ro), eternizada pela musica de Luiz Gonzaga, vem invadindo areas per

turbadas do Estado de Sao Paulo. A primeira observa<;ao da especie foi feita por 

Willis e Oniki em 1979 (Willis e Oniki, 1981) nas bordas do Parque Estadual do 
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Morro do Diabo, em Teodoro Sampaio-SP. Depois dis so, essa pomba 

ocupou 0 centro do estado, sendo encontrada anos depois, em 1982, no 

Campus da Universidade de Rio Claro, onde Willis trabalha (Willis e 

Onik i, 1987). A subespecie que ocupou 0 Estado de Sao Paulo (Coilimba 

picaZliro picaiJlI"o) nao e, no entanto, a mesma do Nordeste. Essa subespe

d e e nativa de Santa Catarina, ao conmirio da Columba picaiJlro nlarginalis 

que ocorre desde 0 Piaui ate a Bahia, e e a Asa Branca a que Luiz Gon

zaga se referia. 

Na America do Norte, a fragmenta<;ao de florestas, 0 des en

volvimento suburbano e 0 fkil acesso ao lixo permitiram 0 aumento do 

numero e da area de ocorrencia de coiotes, raposas vermelhas e gaivot

as. Essas especies agressivas aumentam as custas de especies nativas que 

sao menos competitivas e menos capazes de resistir a preda<;ao. As es

pecies nativas que aumentam em quantidade excessiva, porque se adap

tam bern as atividades humanas, representam urn desafio futuro para 0 

manejo de especies vulneraveis e de areas protegidas. 

O utra classe especial de especies exoticas e farmada por aqudas 

que possuem parentes proximos na biota nativa. Quando essas espe

cies cruzam com especies e variedades nativas, genotipos unicos podem 

ser eliminados das popula<;oes locais, e limites taxonomicos, que eram 

outrora claros, podem se confundi r. No campus da UNICAMP, em 

Campinas-SP, 0 Professor Hermogenes Leirao - atualmente cumprindo 

a fun<;ao de curador do herbario do Jardim do Eden - trouxe varias es

pecies de E mbauba (Cecropia sp.) para serem reproduzidas no viveiro da 

Universidade. Uma vez plantadas no mesmo local, es tas especies trocar

am polen entre si e produziram hibridos de embauba que nem mesmo 0 

Prof. Hermogenes conseguia identificar. Este parece tambem ser 0 des

tino de especies nativas de trutas quando confrontadas com as especies 

comerciais. No sudoeste americano, a truta apache (Oncorhynchlls apache) 

teve sua area de ocorrencia reduzida devido a destrui<;ao do habitat e a 

competi<;ao com especies que foram introduzidas visando a atividade 

pesqueira. A especie tambem cruzou extensivamente com a truta arco

iris (0. nlykiss), urn peixe introduzido para a atividade de pesca de lazer 

(Dowling and Childs, 1992). 

AliEA(AS i DIVERSIOAOE BIOl6G1 

Dispersiio de doen~s 

As infec<;oes sao comuns tanto em popula<;oes silvestres como 

nas de cativeiro (May, 1988; Scott, 1988; Aguirre e Starkey, 1994). As in

fec<;oes podem vir de microparasitas, tais como virus, bacterias, fungos 

e protozoarios, ou de macroparasitas, como os helmintos e artropodes. 

Tais doen<;as sao provavd mente a maior amea<;a para algumas especies 

raras, como 0 Lobo-G uara. Es ta especie tern tido sua longevidade redu

zida, tanto em cativeiro quanto em liberdade, por causa de um helll1into 

renal (DioctopbYl7la rlillalc) (Dietz, 1985). 0 Lobo-Guara tambcll1 e atacado 

pdo parvovirus (G insberg e MacDonald, 1990) e pelo virus da cinomose. 

A ultima popula<;ao de fu roes (Mllsteia nigrepes) que se registrou no ll1eio 

selvagem foi destruida pd o virus da cinomose canina em 1987 (Throne 

e Williams, 1988). A cinomose e urn dos lnaiares desafios no manejo do 

programa de cria<;ao dos furoes em cativeiro. Para evint-Ia, es tiio sendo 

tomadas medidas de quarentena rigorosas e de subdivisiio da colonia 

em cativeiro, e.m grupos geograficamente separados. 0 furao continua 

extremamente suscetivel a cinomose, que esra presente em popula<;oes 

carnivoras encontradas em toda a area potencial de ocorrencia da especie. 

Portanto, os animais colocados no ambiente selvagem nos EUA em 1991 

continuam vulneraveis a uma epidemia, assim como aqueles que recente

mente tern sido importados como animais de estima<;ao. 

Tres principios basicos de epidemiologia tern implica<;oes obvias e prati

cas na cria<;ao em cativeiro e no manejo de especies raras. Em primeiro lugar, em 

popula<;oes densas, tanto os animais silvestres como os de cativeiro podem en

frentar pressao direta e crescente de parasitas e doen<;as. Em habitats fragmenta

dos, as popula<;6es de animais podem crescer temporariamente acima do normal, 

favorecendo altas taxas de transmissao de doen<;as. Em situa<;oes normais, 0 nive! 

de infec<;iio e tipicamente reduzido quando os animais se afastam de suas fezes, 

saliva, restos de pele e outras Fontes de infec<;ao. Em situa<;oes artificiais de confi

namento, os animais permanecem em contato com essas Fontes potenciais de in

fee<;:ao e a transmissao de doen<;as aumenta. Nos zoologicos, colonias de animais 

sao frequentemente mantidas juntas em espa<;os reduzidos. Consequentemente, se 

um animal esra infectado, 0 parasita pode espalhar-se rapidamente na popula<;ao. 
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