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INTRODUÇÃO

A Amazônia é considerada como um dos biomas de maior
biodiversidade do planeta, porém o desmatamento para a
implantação da agricultura é cada vez mais freqüente nesta
região. Após 5 a 10 anos de cultivo nas áreas desmatadas a
capacidade produtiva dos solos começa a decair e ocorre o
abandono das terras, sendo estas convertidas em pastos e/ou
pousio por 3 a 4 anos (Denich et al., ., 2005).Como resul-
tado, muitas áreas florestais são transformadas em agroecos-
sistemas, dificultando a harmonia entre os interesses sócio
- econômicos do homem com o uso sustentável da biodi-
versidade (Queiroz et al., 006). Assim, os agroecossistemas
com seus mosaicos de monocultura aparecem como a maior
atividade causadora da perda da biodiversidade em muitas
regiões (Altieri, 1994).

O grau de preservação da biodiversidade em um ambi-
ente pode ser avaliado pelo uso de bioindicadores, os quais
são organismos ou processos biológicos que estão integra-
dos a caracteŕısticas espećıficas do ambiente que fornecem
informações sobre as condições de um ecossistema (Noss,
1990; Andersen, 1999). O uso de bioindicadores pode ajudar
a prever problemas ecológicos, diagnosticar as causas das
mudanças ambientais e/ou responderem a qualquer trans-
formação no ambiente através de alterações nas suas funções
vitais, atividades, sobrevivência ou via acúmulo de polu-
entes (Michereff, 2003).

Muitos invertebrados terrestres são utilizados como bioindi-
cadores, pois são capazes de determinar o ńıvel de
degradação do solo e avaliar a estrutura e funcionalidade
dos ecossistemas. Eles geralmente possuem alta diversidade
e rápida capacidade reprodutiva, além de serem benéficos
na sustentabilidade ecológica (Monteiro, 2007).

Dentro do grupo dos invertebrados, os coleópteros são
importantes indicadores da qualidade do meio ambiente,
pois possuem boa parte das espécies com alta fidelidade
ecológica, são altamente diversificados taxonômicamente

e ecologicamente, facilmente coletáveis em grandes quan-
tidades e funcionalmente importantes nos ecossistemas
(Brown, 1991).

Muitas famı́lias de Coleoptera são altamente especializadas
no nicho ecológico que ocupam (Kim, 1993). Em ecossis-
temas florestais, os besouros envolvidos no processo de ci-
clagem de nutrientes e dispersão de sementes, podem ser
utilizados na avaliação dos efeitos de distúrbios florestais
(Davis et al., 001). Além disso, para Paoletti et al., .
(1991), os invertebrados do solo, móveis, como alguns be-
souros, larvas de Diptera e cupins, respondem pronta e per-
manentemente ao estresse do solo.

Besouros da famı́lia Staphylinidae estão relacionados a so-
los contendo material orgânico. Devido a sua abundância e
ampla distribuição, podem ser considerados bioindicadores
das propriedades dos solos (Dunxião et al., . 1999).
Além disso, as populações de Staphylinidae podem ser au-
mentadas pela adubação do solo, corroborando com sua
dependência sazonal das paisagens para procriar na pri-
mavera e para sobreviver durante o inverno (Varchola &
Dunn, 1999; Hunter, 2002). Assim, os Staphylinidae de
ocorrência em ambientes naturais e seminaturais ou em
ecossistemas florestais manejados, são considerados bioindi-
cadores de alterações ambientais, principalmente aquelas de
ação antrópica (Bohac, 1999; Buchs, 2003).

Os estudos da fauna de Coleoptera ao ńıvel de famı́lias são
uma forma de minimizar o tempo de análise dos dados cole-
tados (Marinori & Ganho, 2003), já que as identificações ao
ńıvel de gênero e espécies exigem análises taxonômicas mais
refinadas e estas são frequentemente demoradas devido à
falta de especialistas (Pik et al., ., 2002).

OBJETIVOS

Com a hipótese que a estrutura da comunidade de famı́lias
de coleópteros pode ser utilizada como indicadora do im-
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pacto ambiental do uso do solo, o objetivo deste trabalho
foi: realizar um levantamento das famı́lias de coleópteros
em amostras de solo (5,0 cm de profundidade) em difer-
entes sistemas de uso do solo na Amazônia, comparando a
estrutura e composição da comunidade.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

As coletas foram realizadas no munićıpio de Benjamin Con-
stant, noroeste do Amazonas, na tŕıplice fronteira do Brasil,
Colômbia e Peru, com coordenadas geográficas 4 º 20 ’e 4
º 26’ sul e 69 º 36 ’e 70 º 2’ oeste. O clima da região é
úmido a super úmido af (Köppen), sem uma estação seca
definida e com temperatura média e precipitação anual de
25,7ºC e 2.562 mm respectivamente. A precipitação nos
meses mais secos é superior a 100 mm. A área inclui co-
munidades ind́ıgenas de Guanabara II e Nova Aliança e a
cidade de Benjamin Constant, situada a aproximadamente
a 1.100 Km a oeste de Manaus.

Para coleta foram selecionados grids que continham 16 pon-
tos cada. Os grids 01 e 02 foram localizados em Guanabara
II, os grids 03, 04 e 05 na comunidade de Nova Aliança e
o grid 06 em Benjamin Constant. Cada grid foi dividido
em quatro transectos e quatro pontos com distância de 100
m entre eles. As amostras foram coletadas em locais rep-
resentando seis sistemas de uso do solo, constituindo um
gradiente de intensidade de uso: floresta primária, capoeira
velha, capoeira nova, agrofloresta, agricultura e pastagem.

Coleta de besouros Scarabaeinae

Em cada ponto foram coletados três amostras compostas
por quatro subamostras, a 5,0 cm de profundidade do solo,
totalizando 303 amostras compostas. Para coleta de solo foi
utilizado uma sonda metálica de 3,5 cm x 3,5 cm x 10cm.
As amostras foram colocadas em recipientes plásticos de
300 ml, etiquetadas e lacradas para o posterior transporte
ao laboratório. Para a extração da fauna de solo, no lab-
oratório, foi utilizado o método de Berlese - Tullgren. A
fauna de solo coletada foi adicionada em álcool 70%, com
glicerina e etiquetadas para posterior contagem e identi-
ficação. Em seguida, os indiv́ıduos foram separados em gru-
pos e os coleópteros foram enviados ao laboratório de ecolo-
gia de invertebrados na Universidade Federal de Lavras,
onde os espécimes foram identificados ao ńıvel de famı́lia,
com aux́ılio de microscópio estereoscópio, seguindo a chave
de Borror & Delong, 1969 e Lawrence et al., 999.

Análise dos dados

Uma análise “nonmetric multidimensional scaling” (MDS)
foi utilizada para verificar as diferenças na estrutura e na
composição da comunidade de famı́lias de coleóptera dentro
e entre os diferentes sistemas de uso do solo. A ordenação foi
feita utilizando - se dados de abundância estandardizados
como indicadores da importância das famı́lias de Coleóptera
em cada sistema de uso e empregando - se o ı́ndice de Bray
- Curtis como medida de similaridade entre pontos. Foi
realizado o SIMPER para verificar a porcentagem de simi-
laridade dentro e entre os diferentes sistemas.

Foi constrúıda uma curva de acumulação de famı́lias por
amostras coletadas e número de indiv́ıduos capturados uti-
lizando a riqueza observada (Mao Tau). Para observar as-
pectos da comunidade foi constrúıdo o rank de abundância,
sendo os dados transformados em (log + 1). Os cálculos
das estimativas de riqueza foram realizados com aux́ılio do
programa EstimateS 7.5 (Cowell, 2005). Para verificar a
diferença na abundância em cada área foi utilizado o teste
de Kruskal - Wallis com aux́ılio do BioEstat 5.0 (Ayres et
al., 005).

Os espécimes estão depositados na coleção de referência do
Departamento de Biologia, Setor de Ecologia da Univer-
sidade Federal de Lavras (UFLA) e no Museu Regional
de Entomologia da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT).

RESULTADOS

Foram coletados 99 indiv́ıduos, pertencentes a nove famı́lias
de coleópteros. Não houve diferença estat́ıstica na média da
abundância dos insetos coletados. As famı́lias Staphylin-
idae e Carabidae foram responsáveis por 52 e 22% da
abundância, respectivamente. A famı́lia Staphylinidae ocor-
reu em todos os sistemas, esta é taxonomicamente diversa
e relativamente abundante, muitos trabalhos evidenciam
esta diversidade e dominância numérica (Carlton & Robi-
son, 1998; Marinori & Ganho, 2003). Carabidae e Ptiliidae
só não ocorreram na pastagem. Scydmaenidae foi coletado
nas capoeiras e na floresta, Curculionidae na capoeira nova
e na floresta e as outras famı́lias (Limnichidae, Phalacridae,
Hydrophilidade e Nitidulidae) apresentaram apenas um in-
div́ıduo coletado.

O NMDS não apresentou diferença na estrutura da com-
posição das espécies de famı́lias de Coleoptera, provavel-
mente devido a baixa captura de indiv́ıduos. A maior dis-
similaridade entre os sistemas foi entre a floresta e a agroflo-
resta e entre a floresta e a pastagem.

Na curva de acumulação de famı́lias, considerando o mesmo
número de amostras, o maior número de famı́lias de
Coleoptera foi encontrado na capoeira velha, seguida pela
capoeira nova, floresta, agricultura. A agrofloresta e a
pastagem apresentaram o mesmo número de famı́lias, fi-
cando com a menor riqueza observada.

CONCLUSÃO

Os sistemas mais complexos (floresta, capoeira velha e
capoeira nova) apresentaram o maior número de famı́lias.
Apesar do alto esforço amostral, a captura de coleópteros
foi baixa, portanto novos estudos com outras metodologias
devem ser realizados para verificar se a fauna de besouros
que vivem no interior do solo nesta região é rara ou se a
captura foi baixa devido à baixa eficiência do método de
coleta.
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K.; Lücke, E.W. A concept for the development of fire
- free fallow management in the Eastern Amazon, Brazil.
Agriculture Ecosystem and Environment. 110: 43 - 58.
2005.
Dunxião, H.; Chunru, H.; Yaling, X.; Banwang, H.;
Liyuan, H.; Paoletti, M.G. Relationship between soil
arthropods and soil properties in a Suburb of Qianjiang
City, Hubei, China. Critical Rewiews in Plant Sciences.18
(3): 467 - 473, 1999.
Favila, M. E. & G. Halffter. The use of indicator groups
for measuring biodiversity as related to community struc-
ture and function. Acta Zoológica Mexicana. 72: 1–25.
1997.
Halffter, G. & M. E. Favila. The Scarabaeinae (In-
secta: Coleoptera) an animal group for analyzing, inven-
torying and monitoring biodiversity in tropical rainforest

and modified landscapes. Biology International. 27: 15–21.
1993.

Hunter, M.D. Lanscape structure, habitat fragmentation,
and the ecology of insects. Agricultural and Forest Ento-
mology. 4 (3): 159 - 166. 2002.

Kim, K.C. Biodiversity, conservation and inventory: Why
insects matter. Biodiversity and Conservation. 2: 191 -
214. 1993.

Lawrence, J.F.; Hastings, A.M.; Dallwitz, M.J.;
Paine, T.A.; Zurcher, E.J. Beetles of the world: a key
and information system for families and subfamilies. Mel-
bourne: CSIRO, CD - ROM, 1999.

Marinori, R.C.; Ganho, N.G. Fauna de Coleoptera
no Parque de Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná, Brasil.
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