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INTRODUÇÃO

As borboletas compõem um dos grupos mais numerosos de
insetos, a ordem Lepidoptera, que possui cerca de 146.000
espécies descritas. São o segundo maior grupo de insetos
e podem ser encontrados em todas as regiões do mundo,
sobretudo nos trópicos, pois o clima quente, a umidade e
a grande variedade de plantas oferecem a elas condições
ambientais favoráveis e alimento em abundância. Entre
os insetos, as borboletas tem sido citadas como um dos
grandes grupos estudados, o que deve - se provavelmente
ao fato de serem organismos relativamente fáceis de serem
observados e por serem indicadores altamente informativos
de qualidade ambiental. Muitos grupos de borboletas são
ótimos bioindicadores, mostrando, pela sua presença, uma
continuidade de sistemas frágeis e comunidades ricas em
espécies ou, pela sua ausência, uma perturbação, frag-
mentação ou envenenamento forte demais para manter a
integridade dos sistemas e da paisagem (Samways, 1995;
New,1997; Gullan & Cranston, 2008).

A região Neotropical abriga entre 7.100 e 7.900 espécies
de borboletas, das quais entre 3.100 e 3.280 ocorrem no
Brasil, divididas em seis famı́lias: Hesperiidae, Lycaenidae,
Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae e Riodinidae. No
Brasil, encontram - se distribúıdas em todo o território na-
cional e 2/3 de suas espécies, muitas das quais raras e dif́ıceis
serem observadas, ocorrem na Mata Atlântica. Estas, por
sua vez, compõem 42% do total de 130 espécies da lista de
invertebrados ameaçados no Brasil (Brown & Freitas, 2000;
Uehara - Prado et al., 004; Lewisohn et al., 005; Iserhard &
Rromanowski, 2004).

A Mata Atlântica, extensa floresta que cobria 1.300.000km2
do território nacional, cobrindo 4 das 5 regiões geográficas
brasileiras hoje está reduzida a 7,6% de sua extensão orig-
inal. Este bioma inclui paisagens naturais bastante com-
plexas, devido à alta diversidade de topografia, clima e
vegetação. Apresenta uma grande diversidade biológica
e caracteriza - se por apresentar um alto ńıvel de en-
demismo, sendo considerada um dos hotspots de biodiver-

sidade (Morellato & Haddad, 2000; CONSERVATION IN-
TERNATIONAL, 2009).

O Parque Nacional do Iguaçu, com seus 185.262,5ha. e
400km de peŕımetro, é o maior e mais importante fragmento
de Floresta Estacional Semidecidual do páıs. Este tipo de
vegetação, uma das fito - formações da Mata Atlântica,
aparece à medida em que se adentra o interior do páıs, as-
sociada a serras e morros e estende - se até a Argentina e o
Paraguai. No Paraná esta floresta cobria 94.000km2, prati-
camente metade do território, e atualmente encontra - se re-
duzida a pequenos fragmentos, dos quais o Iguaçu é o maior
e melhor conservado. Além desta formação florestal, uma
área do parque é ocupada pela Floresta Ombrófila Mista, a
Floresta de Araucárias (Rocha, 1997; IBAMA, 1999; Capo-
bianco, 2001; Urban, 2002).

No Iguaçu, estudos a respeito de sua diversidade fauńıstica
são escassos e boa parte dos trabalhos existentes foram con-
duzidos na ocasião da elaboração do Plano de Manejo da
unidade, onde foram amostradas 257 espécies de borboletas
em diversos pontos do parque em um trabalho de avaliação
ecológica rápida (IBAMA, 1999; Dias, 2009).

OBJETIVOS

- Ampliar o conhecimento sobre a fauna de borboletas do
Parque Nacional do Iguaçu;

- Analisar a riqueza de espécies de borboletas de duas trilhas
abertas ao turismo, inferindo sobre o potencial deste grupo
no monitoramento ambiental;

- Comparar a fauna de borboletas entre estas duas trilhas;

MATERIAL E MÉTODOS

Local de estudo

O estudo foi conduzido em duas trilhas do Parque Nacional
do Iguaçu, atualmente abertas à visitação:
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- Trilha das Bananeiras-trilha com 1,1km de extensão, que
liga a Rodovia das Cataratas (BR - 469) ao Rio Iguaçu, à
montante das Cataratas. A trilha encontra - se sob con-
cessão da Macuco Safári, empresa que comercializa passeios
tuŕısticos a pé ou em pequenos véıculos no âmbito da trilha.
No decorrer da mesma ocorrem áreas com brejos e alagados
e a trilha encontra - se sob um tráfego de véıculos e pessoas
relativamente menor, em comparação com a próxima trilha;

- Trilha do Macuco-trilha com 2,1km de extensão, que liga a
Rodovia das Cataratas (BR - 469) ao Rio Iguaçu, à jusante
das Cataratas. Esta estrada é explorada pela concessionária
Macuco Safári há mais de 20 anos e o trânsito de turistas e
véıculos é constante durante o dia.

Metodologia de coleta

Realizou - se uma coleta mensal, de Novembro/2008 a
Abril/2009, nos dois locais citados. Durante as coletas,
as trilhas foram percorridas diversas vezes e as borbole-
tas observadas foram coletadas com o aux́ılio de rede en-
tomológica. As coletas eram iniciadas às 10:00 e finalizadas
às 17:00.

Preparação do material

Os espécimes capturados foram depositados em envelopes
entomológicos e anotados seus dados de identificação. Em
seguida foram transportados ao laboratório de Zoologia da
Faculdade Uniamérica.

Montagem e idenficação

No laboratório as borboletas foram devidamente montadas
com aux́ılio de esticadores e alfinetes entomológicos. As
espécies foram identificadas com o aux́ılio de guias e liter-
atura especializada (Brown, 1992; Canals, 2003).

RESULTADOS

Até o momento foram coletados 685 indiv́ıduos pertencentes
a 87 espécies, 74 das quais na Trilha das Bananeiras e 48 na
Trilha do Macuco.

Na Trilha das Bananeiras foram coletados um total de 501
indiv́ıduos. Dentre as espécies coletadas neste ponto, 10,8%
pertencem à famı́lia Papilionidae, 13,5% à Pieridae, 8,1% à
Hesperiidae e 2,7% à Riodinidae, correspondendo a 35,1%
dos indiv́ıduos. A famı́lia Nynphalidae teve representativi-
dade de 64,9% dentre as espécies coletadas.

Na Trilha do Macuco foram coletadas 184 indiv́ıduos. Den-
tre as espécies coletadas, 12,5% pertenciam à famı́lia Papil-
ionidae, 8,3% à Pieridae, 6,25% à Hesperiidae e 4,2% à Rio-
dinidae, correspondendo a 31,25% dos indiv́ıduos. A famı́lia
Nynphalidae teve representatividade de 68,75% dentre as
espécies coletadas.

Das 87 espécies coletadas neste estudo, a famı́lia mais di-
versificada foi a Nymphalidae, sendo esta encontrada com
maior representatividade relativa na Trilha do Macuco.
Os indiv́ıduos desta famı́lia são considerados de hábitos
fruǵıvoros e estão associados à determinados recursos veg-
etais. Portanto, são um grupo apropriado para avaliação
ambiental, estando relacionados à mudanças climáticas e
fragmentação de habitats (UEHARA - PRADO et al., 004).

Até o momento nenhuma espécie considerada rara, vul-
nerável ou ameaçada de extinção foi observada nas duas
trilhas amostradas.

A espécie mais abundante no estudo, com 68 indiv́ıduos
registrados, foi Diaethria clymena janeira (Nymphalidae,
Biblidinae), sendo também a mais encontrada na Trilha das
Bananeiras, com um total de 60 indiv́ıduos coletados. Na
Trilha do Macuco, a espécie mais encontrada foi Marpe-
sia chiron marius (Nymphalidae), com 18 indiv́ıduos reg-
istrados. Ambas podem ser consideradas espécies comuns
e com ampla distribuição, associadas à ambientes pertur-
bados (Ruszczyk, 1999). Os adultos de D. clymena janeira
foram facilmente observados, parecendo constituir uma pop-
ulação estável na Trilha das Bananeiras.

Várias borboletas da famı́lia Nymphalidae como Biblis hype-
ria nectanabis, Heliconius erato phyllis e Memphis moruus
sthenus foram observados em mesmas quantidades em am-
bas as trilhas. Outras espécies como Adelpha falcipennis,
Doxocopa laurenti laurentia, Diaethria candrena candrena
e Siproeta epaphus trayja, formam pequenas populações en-
contradas apenas na Trilha das Bananeiras. E espécies como
Dynamine athemon athemaena, Dynamine myrrhina, Dione
juno suffumata, Epiphile hubner e Eresia lansdorfi foram
encontradas apenas na Trilha do Macuco.

Sugere - se que a baixa riqueza de espécies e de indiv́ıduos
encontrados na Trilha do Macuco, em comparação com a
Trilha das Bananeiras, provavelmente ocorra em função de
vários fatores como ausência ou raridade de plantas - hos-
pedeiras e principalmente pelo intenso movimento de pes-
soas, carretas e jipes, sendo a trilha explorada para turismo
sem planejamento espećıfico de conservação.

CONCLUSÃO

Estes resultados preliminares apontam para uma maior
diversidade de espécies na Trilha das Bananeiras, como
demonstrado anteriormente. A realização de coletas sub-
seqüentes nos mesmos locais e a continuação das coletas em
outras estações do ano poderão revelar espécies ainda não
observadas, inferindo - se assim sobre o potencial da lep-
idofauna no monitoramento ambiental destas trilhas. Um
posterior aumento do esforço amostral através da realização
de coletas em outras trilhas e ambientes do Parque Nacional
do Iguaçu poderá revelar ainda mais espécies não observadas
e, juntamente com os resultados já obtidos pelo Plano de
Manejo será elaborada uma estimativa da fauna de borbo-
letas do Parque Nacional do Iguaçu.

REFERÊNCIAS

Brown., K.S. Borboletas da Serra do Japi: diversidade,
habitats, recursos alimentares e variação temporal. In:
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