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Nomes Comuns
sabiá-una (Português), Yellow-legged Thrush (Inglês), Mirlo Azulado (Espanhol)

Notas Taxonômicas

Turdus flavipes Vieillot, 1818

Justificativa

Classificação Taxonômica

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Classe: Aves

Ordem: Passeriformes

Família: Turdidae
Gênero: Turdus
Espécie: Turdus flavipes

Autor: Laerte Cardim

Cinco subespécies são reconhecidas, sendo que apenas duas ocorrem no Brasil: Turdus flavipes polionota e
Turdus flavipes flavipes (Collar, 2005).

Distribuição
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Distribuição Global

Distribuição Nacional

Estados
Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe

Biomas
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Bacias Hidrográficas
Sub-bacia Contas, Sub-bacia Doce, Sub-bacia Grande, Sub-bacia Guaíba, Sub-bacia Iguaçu, Sub-bacia
Itapecuru-Paraguaçu, Sub-bacia  Jequitinhonha, Sub-bacia Litoral AL PE PB, Sub-bacia Litoral BA ES,
Sub-bacia Litoral CE PB, Sub-bacia Litoral ES, Sub-bacia Litoral RJ, Sub-bacia Litoral RJ SP, Sub-bacia
Litoral RS, Sub-bacia Litoral SE, Sub-bacia Litoral SP, Sub-bacia Litoral SP PR SC, Sub-bacia Negro, Sub-
bacia Paraíba do Sul, Sub-bacia Paranapanema, Sub-bacia Paraná RH1, Sub-bacia São Francisco Alto, Sub-
bacia Tietê, Sub-bacia Uruguai Alto

Endêmica do Brasil: Não

Ocorre na Colômbia, Venezuela, Trinidad, Tobago, Guiana, Brasil, Paraguai e Argentina. As subespécies
que ocorrem no Brasil distribuem-se da seguinte forma: Turdus f. polionota - sul da Venezuela, Guiana e
norte do Brasil; Turdus f. flavipes - sudeste do Paraguai, nordeste da Argentina e leste e sul do Brasil
(Collar, 2005; Grantsau, 2010).

No Brasil, ocorre de forma disjunta: Turdus f. polionota - a norte do rio Amazonas, apenas em Roraima
(WikiAves, 2019); Turdus f. flavipes - no leste e sul do Brasil: historicamente na Paraíba (Pinto, 1961),
pontualmente no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Sergipe; e de forma mais ampla desde a
Bahia ao Rio Grande do Sul (WikiAves, 2019).
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História Natural

Espécie migratória? Sim

Habita a maioria dos estratos e bordas de florestas úmidas e matas secundárias. Alimenta-se principalmente
de frutos (Collar, 2005). Turdus flavips é um migrante altitudinal que ocupa regiões mais altas durante a
primavera e o verão, e mais baixas durante o inverno (Antas, 1987; Joseph, 1996; Alves, 2007). As
populações oriundas das regiões montanhosas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo voam para elevações
menores no inverno austral, expandindo suas populações costeiras (Sick, 1997). No Parque Estadual
Intervales, no sudeste de São Paulo, há registros da espécie em uma região de várzea de Mata Atlântica (70-
350 m) apenas no inverno, entre maio e agosto (Aleixo & Galetti, 1997). Na Ilha da Queimada Grande, é
uma das espécies mais abundantes durante o inverno austral (Marques et al., 2012), assim como na Ilha do
Cardoso, onde é registrada apenas entre abril e outubro (Castro et al., 2012 ). Registros fotográficos sugerem
a presença da espécie ao longo do ano no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina,
mas no Rio Grande do Sul está restrita ao período entre setembro e abril (WikiAves, 2016), onde se
reproduz (Belton, 1985; Maurício et al., 2013). Na Bahia, aparentemente também esta presente durante todo
o ano, embora não haja registros em março, maio e junho. Os registros de atividade reprodutiva estão
concentrados entre setembro e janeiro, e são de locais com elevações maiores e menores que 600 m no
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Hábito Alimentar

Reprodução

Características Genéticas

Observações sobre a população

WikiAves (de 2 a 741 m em São Paulo e de 10 a 906 m no Paraná). Dados do Sistema Nacional de
Anilhamento (SNA) sugerem que esta espécie está presente em São Paulo durante todo o ano, tanto a uma
altitude de 3 e de 750 m (SNA, 2016), o que não corrobora e nem refuta totalmente a hipótese de migração
altitudinal. Entretanto, é amplamente aceito que a espécie migra altitudinalmente na Serra do Mar, por isso
está sendo realizado um projeto que visa especificamente elucidar seu padrão migratório (A.C. Guaraldo,
com. pess.). Há registros de reprodução da espécie no Brasil. É considerada espécie migratória neste país
(Somenzari et al., 2018).

Tipo Referência Bibliográfica

Frugívoro

Restrito a habitat primário?  Não

População

Tempo gerancional: 6 Ano(s)

Tendência populacional: Desconhecida

Não existem informações até o momento.

No Brasil, é comum no Rio de Janeiro e Espírito Santo e incomum no Rio Grande do Sul (Collar, 2005).
Considerada comum nas serras do Mar e de Paranapiacaba, no estado de São Paulo (Simões, 2010). O
tempo geracional do táxon é de 5,6 anos (BirdLife International, 2019).

Ameaças

Embora a espécie seja procurada como ave de gaiola, não parece haver risco iminente a sua conservação.
Não são conhecidas outras ameaças que possam levá-la aos limiares do risco de extinção em um futuro
próximo.

Tipo de Ameaça Referência Bibliográfica

5 - Uso de recursos biológicos

5.1 - Caça e captura de animais terrestres ou marinhos

5.1.1 - Caça/captura intencional (a espécie é o alvo)
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Histórico de Avaliação

Ações de Conservação

Presença em UC

Usos

Turdus flavipes é apreciada como ave de gaiola.

Tipo de Uso Referência Bibliográfica

3 - Animais de estimação/ornamentais

Conservação

Tipo Ano Abrangência Categoria Critério Referência
Bibliográfica

Não são conhecidas ações diretas para conservação desse táxon até o momento.

UC Referência Bibliográfica

APA Bacia do Rio Paraíba do Sul

Gussoni & Campos 2004

SNA 2022

WikiAves 2022

APA do Morro da Pedreira
Costa & Rodrigues 2012

SNA 2022

APA Guapi-mirim SNA 2022

APA Guaraqueçaba
SNA 2022

WikiAves 2022
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UC Referência Bibliográfica

APA Petrópolis

IBAMA 2007

ICMBio 2008

WikiAves 2022

APA Serra da Mantiqueira WikiAves 2022

Arie Mata de Santa Genebra
ICMBio & Fundação José Pedro de

Oliveira 2010

ESEC Carijós Efe et al. 2007

ESEC de Murici SNA 2022

Flona de Ipanema Regalado 2012

Flona Três Barras Corrêa et al. 2008

PARNA Aparados da Serra
IBAMA 2003

SNA 2022

PARNA da Chapada Diamantina Parrini et al. 1999

PARNA da Serra do Itajaí ICMBio 2009

PARNA da Serra dos Órgãos ICMBio 2008

PARNA da Serra Geral IBAMA 2003

PARNA de Itatiaia

Anciães & Marini 2000

IBDF 1982

Rennó & Gagliardi 2007

SNA 2022

PARNA Restinga de Jurubatiba ICMBio 2007

PARNA Saint-hilaire/Lange
SNA 2022

WikiAves 2022

PARNA Serra das Lontras Silveira et al. 2005

Rebio de Poço das Antas Pacheco et al. 2010

Rebio do Tinguá IBAMA 2006

Rebio Marinha do Arvoredo IBAMA 2004

Rebio União SNA 2022

APA Campos do Jordão WikiAves 2022

APA Ilha Comprida WikiAves 2022

APA Itupararanga
CEMAVE 2018

WikiAves 2022

APA Jundiaí WikiAves 2022
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UC Referência Bibliográfica

APA Piracicaba Juquerí-mirim Area Ii WikiAves 2022

APA Sapucaí Mirim WikiAves 2022

APA Serra do Mar

Antunes & Eston 2007

SNA 2022

WikiAves 2022

APA Sistema Cantareira
SNA 2022

WikiAves 2022

APA Várzea do Rio Tietê SNA 2022

Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu
SNA 2022

WikiAves 2022

Área de Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio
Machado WikiAves 2022

Área de Proteção Ambiental de Mangaratiba SNA 2022

Área de Proteção Ambiental de Massambaba SNA 2022

Área de Proteção Ambiental de Muricí SNA 2022

Área de Proteção Ambiental de Tamoios SNA 2022

Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande WikiAves 2022

Área de Proteção Ambiental do Iraí WikiAves 2022

Area de Proteção Ambiental do Rio Guandu WikiAves 2022

Área de Proteção Ambiental Estadual da Escarpa Devoniana WikiAves 2022

Área de Proteção Ambiental Estadual de Guaratuba
SNA 2022

WikiAves 2022

Área de Proteção Ambiental Estadual do Piraquara SNA 2022

Área de Proteção Ambiental Fernão Dias
CEMAVE 2018

WikiAves 2022

Área de Proteção Ambiental Municipal do Capivari-monos SNA 2022

Área de Proteção Ambiental Rota do Sol
GBIF 2022

SNA 2022

Área de Proteção Ambiental Sul-rmbh WikiAves 2022

Estação Ecológica de Xitué Antunes & Eston 2007

Parque Estadual Alberto Löfgren SNA 2022

Parque Estadual Cunhambebe SNA 2022
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UC Referência Bibliográfica

Parque Estadual da Ilha do Cardoso
Chupil 2019

SNA 2022

Parque Estadual da Ilha Grande SNA 2022

Parque Estadual da Serra do Mar
GBIF 2022

SNA 2022

Parque Natural Municipal Augusto Ruschi SNA 2022

Estação Veracel WikiAves 2022

Fazenda Boa Esperança ICMBio 2011

RPPN Alegrete WikiAves 2022

RPPN Ano Bom WikiAves 2022

RPPN Bio Estação Águas Cristalinas WikiAves 2022

RPPN Brejo Novo WikiAves 2022

RPPN Cachoeira Boa Vista WikiAves 2022

RPPN Caetezal
CEMAVE 2018

WikiAves 2022

RPPN Cec/Tinguá WikiAves 2022

RPPN Ceflusmme WikiAves 2022

RPPN Estação Biológica da Mata do Sossego WikiAves 2022

RPPN Fattoria Grigia
CEMAVE 2018

WikiAves 2022

RPPN Fazenda Alto da Boa Vista WikiAves 2022

RPPN Fazenda Araucária WikiAves 2022

RPPN Fazenda Arco-íris WikiAves 2022

RPPN - Fazenda Barra do Pirapetinga WikiAves 2022

RPPN Fazenda Barra do Sana WikiAves 2022

RPPN Fazenda Córrego da Luz WikiAves 2022

RPPN Fazenda da Serra WikiAves 2022

RPPN Fazenda do Iracambi WikiAves 2022

RPPN Fazenda Figueira SNA 2022

RPPN Fazenda Limeira WikiAves 2022

RPPN Fazenda Palmital WikiAves 2022

RPPN Fazenda Pedra Bonita WikiAves 2022
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UC Referência Bibliográfica

RPPN Fazenda Pousada Serra Pitoco WikiAves 2022

RPPN Fazenda San Michele
CEMAVE 2018

WikiAves 2022

RPPN Fazenda Santa Izabel WikiAves 2022

RPPN Fazenda São Geraldo WikiAves 2022

RPPN Fazenda Sayonara WikiAves 2022

RPPN Fazenda Serrinha WikiAves 2022

RPPN Fazenda Silvo Agro-pastoril Gonçalves
CEMAVE 2018

WikiAves 2022

RPPN Fazenda Suspiro WikiAves 2022

RPPN Floresta Negra, Parque Natural Para Estudos, Pesquisa
E Educação Ambiental WikiAves 2022

RPPN Gleba O Saquinho de Itapirapuá WikiAves 2022

RPPN Itajurú Ou Sobrado WikiAves 2022

RPPN Meandros Ii
CEMAVE 2018

WikiAves 2022

RPPN Morro das Aranhas WikiAves 2022

RPPN Morro do Curussu Mirim
CEMAVE 2018

WikiAves 2022

RPPN Parque Ecológico Artex WikiAves 2022

RPPN Prima Luna
CEMAVE 2018

WikiAves 2022

RPPN Rancho Mira-serra WikiAves 2022

RPPN Reserva do Caraguatá Ii WikiAves 2022

RPPN Reserva do Patrimônio Natural do Guaxinim WikiAves 2022

RPPN Reserva Ecológica Amadeu Botelho WikiAves 2022

RPPN Reserva Rizzieri WikiAves 2022

RPPN Rio dos Pilões WikiAves 2022

RPPN Sítio Capuavinha WikiAves 2022

RPPN Sítio Curucutu
CEMAVE 2018

WikiAves 2022

RPPN Sítio do Bananal
CEMAVE 2018

WikiAves 2022
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UC Referência Bibliográfica

RPPN Sítio do Jacu WikiAves 2022

RPPN Sítio Grimpas WikiAves 2022

RPPN Sítio Monte Ararat WikiAves 2022

RPPN Sítio Raio Solar WikiAves 2022

RPPN Sítio Sannyasim WikiAves 2022

RPPN Sítio São Domingos/Agartha WikiAves 2022

RPPN Sítio São Francisco WikiAves 2022

RPPN Vila Ana Angélica WikiAves 2022

RPPN Voturuna Ii WikiAves 2022

RPPN Voturuna V WikiAves 2022

Sítio do Cantoneiro WikiAves 2022

Como citar

Silveira, L.F.; Santos, C.G.M.; Albano, C.G.; Lima, D.M.; Bencke, G.A.; Pacheco, J.F.; Piacentini, V.Q.;
Wagner Nogueira Alves. 2022. Turdus flavipes Vieillot, 1818. Sistema de Avaliação do Risco de Extinção
da Biodiversidade - SALVE. Disponível em: https://salve.icmbio.gov.br - Acesso em: 02 de May. de
2023.
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