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INTRODUÇÃO

As relações entre espécies e seus ambientes podem causar
diferentes padrões de distribuição espacial. Muitos modelos
desenvolvidos para predizer a distribuição de plantas e an-
imais têm base na quantificação das relações de espécies -
ambiente (McCune e Grace 2002).

Cupins exercem influência na estrutura do solo, decom-
posição vegetal, mineralização do carbono, disponibilidade
de nutrientes e estimulação da atividade microbiana (Lavelle
et al., 1997). Sua influência nos processos de decomposição
em qualquer local é provavelmente governada em larga es-
cala pela composição da assembléia de cupins local (Lawton
et al., 1996). Estima - se que a decomposição por cupins
seja a principal forma de incorporação de matéria orgânica
aos solos na Amazônia (Bandeira 1991). Estudos que co-
laborem com o conhecimento dos padrões de distribuição
espacial de cupins são importantes uma vez que provêem
uma estimativa dos seus requerimentos de hábitat.

A heterogeneidade na distribuição de térmitas não é bem
documentada, porém alguns autores sugerem que diferenças
na composição de espécies entre os locais podem resul-
tar de variações históricas e correntes nas propriedades do
solo, estrutura da vegetação, cobertura de dossel, carac-
teŕısticas dos microhabitats, topografia, macro e microcli-
mas e distúrbios antrópicos (Gathorne - Hardy et al., 2002;
Davies et al., 2003). Algumas populações de térmitas sub-
terrâneos também são fortemente influenciadas pela estru-
tura f́ısica do terreno onde suas populações se desenvolvem
(Vasconcellos et al., 2005). Contudo, trabalhos que consid-
erem toda a comunidade de cupins são importantes para que
o efeito dos gradientes ambientais na mudança de espécies
possa ser avaliado.

Estudos em diferentes escalas espaciais e temporais po-
dem revelar diferenças na associação das espécies com
as variáveis ambientais. Assim, é posśıvel o reconheci-
mento dos procedimentos fundamentais que devem ser re-
sponsáveis pela diversidade de espécies. Este conhecimento
tem se tornando crescentemente importante na biologia da

conservação, pois permite distinções de escalas prioritárias
para a conservação (Fleishman et al., 2003). Estudos da
estrutura espacial de comunidades de cupins se concentram
em escalas locais, e/ou frequentemente abordam as variáveis
de forma categorizada (ex. Davies et al., 1999, Dibog et al.,
1999), o que impossibilita conclusões mais precisas de as-
sociações. Além disso, poucos trabalhos amostram cupins
de forma sistemática e os pontos de coleta frequentemente
não possuem réplicas suficientes para inferências mais fortes
(Inoue et al., 2006).

OBJETIVOS

Os objetivos deste estudo foram (i)registrar a riqueza de
gêneros de cupins em uma floresta de terra firme na
Amazônia central, (ii)investigar a influência das mudanças
na granulometria do solo (porcentagem de argila e areia),
volume de serrapilheira, topografia (altitude e inclinação
do terreno), abertura de dossel, estrutura da vegetação
(número de árvores) e número de palmeiras acaule na
riqueza de gêneros de cupins como um todo e em diferentes
grupos funcionais e (iii) avaliar o efeito destes gradientes
na composição e riqueza de gêneros de cupins ao longo do
ambiente.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo e delineamento amostral

Realizamos o estudo na Reserva Florestal Adolpho Ducke
(RFAD), Manaus, Amazonas.

A Reserva Ducke cobre 10.000 ha de floresta de terra
firme, uma vez que não está sujeita a inundações
periódicas, e possui uma grade padrão de amostragem us-
ada pelo Programa de Pesquisas em Biodiversidade (PP-
Bio) (http://ppbio.inpa.gov.br). Essa grade é constitúıda
por um sistema de trilhas que dá acesso a 30 parcelas dis-
tribúıdas uniformemente a cada 1 km.

Anais do III Congresso Latino Americano de Ecologia, 10 a 13 de Setembro de 2009, São Lourenço - MG 1



Amostramos os cupins seguindo transectos de 250 m de
comprimento e 2 m de largura, sendo representados por 5
subparcelas de 5 m x 2 m. O esforço amostral em cada sub-
parcela foi de 1h, com procura ativa, onde verificamos todos
os posśıveis locais habitados por cupins, como troncos, nin-
hos e serrapilheira.
Coleta de material
Coletamos os cupins manualmente com o aux́ılio de pinças
e pincéis e conservamos o material em álcool à concentração
de 70%.
Identificamos os cupins por gênero com o aux́ılio de chave
de identificação proposta por Constantino (1999). Ainda
realizaremos visitas a especialistas para a identificação em
ńıvel espećıfico.
Obtivemos as informações referentes à granulometria, to-
pografia do terreno (altitude e inclinação), abertura de dos-
sel, estrutura da vegetação (número de árvores) e número de
palmeiras acaule a partir de dados dispońıveis para o local
no site do PPBio (http://ppbio.inpa.gov.br). Para a quan-
tificação do volume de serrapilheira sobre o solo, usamos um
recipiente graduado.
Análise dos dados
Alguns autores propõem que a comunidade de cupins deva
ser analisada separadamente em grupos funcionais pelas di-
vergências que apresentam em resposta aos fatores ambien-
tais. Para tanto, usamos a classificação sugerida por Egge-
ton e Tayasu (2001).
Analisamos a correlação da riqueza e composição das as-
sembléias de térmitas com gradientes ambientais de gran-
ulometria do solo (porcentagem de argila e areia), volume
de serrapilheira, topografia (altitude e inclinação do ter-
reno), abertura de dossel, estrutura da vegetação (número
de árvores) e número de palmeiras acaule. Realizamos as
análises com a comunidade de cupins como um todo e em
grupos funcionais.
Ordenamos os locais pelo método de Análise de Coorde-
nadas Principais (Principal Coordinates Analisys-PCoA),
utilizando o primeiro eixo para as análises de associação
da estrutura da comunidade com as variáveis ambientais
através de análises de regressão parciais. Realizamos este
teste com todos os gêneros da comunidade e separadamente
dentro dos grupos funcionais.
As análises foram feitas no programa estat́ıstico R.

RESULTADOS

Encontramos 35 gêneros distribúıdos em 5 dos 7 grupos fun-
cionais existentes na Amazônia brasileira. Os gêneros mais
comuns foram Cylindrotermes e Heterotermes, estando pre-
sentes em 26 e 28 parcelas, respectivamente.

O grupo funcional de cupins que consomem madeira foi o
único encontrado em todos os locais. Os cupins consumi-
dores de madeira e liteira, madeira e solo, solo e gramı́neas
estiveram presentes em 16, 14, 10 e uma parcela, respectiva-
mente. Observamos relação significativa apenas do número
de gêneros de cupins que consomem madeira com o número
de árvores (p <0,5, R 2=0,11), dos cupins que consomem
madeira e solo com a granulometria do solo (p <0,05, R
2=0,13) e dos cupins que consomem solo com a altitude (p
<0,05, R 2=0,1).

Na análise de ordenação de gêneros, o primeiro eixo de
PCoA explicou 49% da variância dos dados originais. O
eixo mostrou relação significativa apenas com o número
de árvores (p < <0,05, R 2=0,38). Esta relação pode
estar associada à maior quantidade de gêneros consumi-
dores de madeira encontrados em relação aos demais grupos
e a análise dos grupos funcionais separadamente poderia
mostrar relação destes com outros gradientes ambientais.
Na região amazônica, outros estudos registraram número
inferior de gêneros, mas estas divergências estão associadas
às diferentes formas de coleta empregadas.
Alguns autores mostraram que cupins são muito senśıveis ao
tipo de solo (Bandeira e Harada, 1998; Lee & Wood, 1971),
porém esta relação não foi observada no presente estudo
para todos os cupins, possivelmente devido a diferenças no
protocolo de coleta, que, nos demais trabalhos, pode ter
favorecido a ocorrência de um determinado grupo.
O efeito das diferenças na vegetação sobre os cupins de solo
não é bem documentado, entretanto, a distribuição de al-
gumas plantas, como palmeiras e bromélias, parece estar
correlacionada com a distribuição de cupins que se alimen-
tam de matéria orgânica no solo. Cupins também estão,
geralmente, associados com dosséis mais fechados (Roisin
e Leponce, 2004). Não observamos os cupins que se ali-
mentam de matéria orgânica do solo em todos os locais, o
que dificulta a avaliação das associações destes grupos com
as variáveis ambientais. O número de árvores nos locais
possivelmente está relacionado com a abertura do dossel,
assim, a relação da mudança de gêneros ao longo do gra-
diente de número de árvores corrobora com os resultados
obtidos por Roisin e Leponce (2004). As mudanças de com-
posição ao longo destas variáveis podem estar relacionadas
à diferenças na disponibilidade de alimento ou luminosidade
e umidificação do substrato.

CONCLUSÃO

O uso de um protocolo de coleta padronizado deve ser em-
pregado em outros estudos para que comparações mais pre-
cisas possam ser feitas. Há distinção na resposta dos gru-
pos funcionais de cupins ao longo dos gradientes ambientais,
mas a precisa relação de cada grupo com as variáveis ambi-
entais só é posśıvel com uma amostragem que atente para
os grupos mais dif́ıceis de serem coletados, como cupins de
liteira e consumidores de gramı́neas. Cupins que consomem
madeira são facilmente amostrados e mostram relação com
o número de árvores. Porém, a relação das diferenças na
composição da comunidade como um todo e o número de
árvores deve estar associada com a baixa captura de cupins
que não pertencem ao grupo dos consumidores de madeira.
Dessa forma, sugerimos que a comunidade de cupins seja
analisada separadamente em grupos funcionais e que futuros
trabalhos empreguem maior esforço para a coleta de cupins
dos diferentes grupos.
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do Amazônas (FAPEAM) pelo financiamento do trabalho
através do projeto ”Influência dos fatores abióticos sobre a
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diversidade de térmitas (Insecta:Isoptera) em uma floresta
primária da Amazônia”.
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Amazônica 21: 15 - 23
Bandeira A. G. & Harada A. Y. (1998). Densidade e dis-
tribuição vertical de macroinvertebrados em solos argilosos
e arenosos na Amazônia Central. Acta Amazônica 28(2):
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