
BESOUROS ESCARABEÍNEOS COLETADOS EM AMBIENTE DE FLORESTA
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INTRODUÇÃO

Os Brejos de Altitude são considerados ilhas de floresta
úmida localizadas no semi - árido cercadas por uma veg-
etação t́ıpica de caatinga1. São formados por floresta esta-
cional semidecidual montana, que é um tipo vegetacional
encontrado na Mata Atlântica brasileira, considerada um
dos 25 hotspots mundiais de biodiversidade 5,11.

Apesar de sua importância, essas áreas vêm sofrendo com os
impactos da atividade humana (fragmentação, conversão da
paisagem, etc.). Algumas áreas florestais modificadas, mas
que ainda apresentam uma boa cobertura vegetal, suportam
comunidades de escarabéıneos similares àquelas encontradas
em florestas tropicais intactas. Em contraste, habitats
largamente modificados, como é o caso das pastagens, geral-
mente suportam comunidades pobres em espécies destes be-
souros, com distribuições de abundância e de espécies bas-
tante diferenciadas6. Dessa forma, é importante realizar o
estudo destes organismos nestas áreas, o que pode contribuir
para o entendimento de fatores ecológicos que determinam
a distribuição espacial destas espécies e para a avaliação de
mudanças no ambiente causadas principalmente pela ação
humana 3,9

OBJETIVOS

Este trabalho teve como objetivo verificar se há variação
significativa na diversidade, abundância e riqueza dos es-
carabéıneos nos ambientes de pastagem, borda e núcleo de
mata do Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho (PE-
JVS), utilizando o método de amostragem pitfall.

MATERIAL E MÉTODOS

O levantamento foi realizado em três diferentes ambientes
do PEJVS. O primeiro consiste numa área de pastagem,

caracterizada pela presença de gado e vegetação do tipo
gramı́nea. O segundo é um ambiente de borda de mata,
localizada entre os limites da mata e 30 m adentro dela. O
terceiro é chamado de núcleo de mata, o qual está localizado
próximo ao centro do fragmento, a aproximadamente 300 m
a partir dos limites externos da borda.

Foram realizadas duas amostragens: uma em Novembro de
2007 e outra em Maio de 2008. Cada amostragem teve
duração de 12 dias. Foram utilizadas 14 armadilhas do tipo
pitfall (uma garrafa PET de 2L cortada a 20 cm da base)por
ambiente de amostragem, totalizando 42 armadilhas. Elas
foram dispostas nos ambientes em forma de transecto e is-
cadas, alternadamente, com carne bovina em decomposição
e fezes humanas frescas. As iscas foram trocadas a cada
48 horas para garantir a sua atratividade, quando também
foram recolhidos os espécimes presentes nas armadilhas, to-
talizando cinco coletas por amostragem.

Os escarabéıneos foram sacrificados, levados à estufa
para secagem, montados e acondicionados na Coleção de
Scarabaeidae do Instituto de Ciências Biológicas/ UPE. As
espécies foram identificadas através de comparação com out-
ras espécies presentes na coleção e com a colaboração do
doutorando Fernando Silva, UFLA. A análise de diversi-
dade foi realizada através do programa Ecological Method-
ology, baseado no ı́ndice de Shannon4. Foi realizado o
teste não - paramétrico U de Mann - Whitney10 para com-
parar riqueza, abundância e diversidade em pastagem versus
borda, pastagem versus núcleo e borda versus núcleo, em
cada peŕıodo de coleta.

RESULTADOS

Foram registradas no PEJVS 23 espécies de Scarabaeinae,
inclúıdas em 12 gêneros e seis tribos. Dentre as espécies, 14
foram registradas em ambiente de pastagem, 15 na borda e
12 no núcleo de mata, com oito, uma e nenhuma espécie en-
contrada exclusivamente nos respectivos ambientes. Das 15
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espécies verificadas no ambiente de borda, 14 também foram
encontradas na pastagem ou no núcleo de mata. Como
a área de borda representa um ambiente de transição en-
tre dois ecossistemas distintos, ela apresenta grande im-
portância para ambos os ecossistemas, uma vez que pos-
sui populações de espécies caracteŕısticas de cada um de-
les, além, de suas próprias7. Somente a espécie Trichilum
(Trichilum) externepunctatum Preudhomme, 1886 foi con-
siderada verdadeiramente restrita a um tipo de ambiente,
ocorrendo apenas em área de pastagem com mais de vinte
indiv́ıduos (51).

Nas amostragens obteve - se um total de 5.790 espécimes de
escarabéıneos, dos quais a maioria foi encontrada em ambi-
ente de borda (2.915), seguida pelo núcleo da mata (2.712)
e a pastagem (163). Este resultado corrobora o encontrado
num estudo realizado em Mata Atlântica, onde foi verificado
um número de indiv́ıduos para a área de mata aproximada-
mente 20 vezes maior que para a área aberta2.

Ao analisar a variação dos dados de riqueza, abundância e
diversidade entre os ambientes de pastagem, borda e núcleo
de mata, em novembro de 2007, observou - se que apenas
entre a borda e o núcleo não houve uma variação significa-
tiva da riqueza (U = 7; p = 0,25). Este mesmo fato ocorreu
em relação à abundância nestes dois ambientes (U= 12; p =
0,91). Os ı́ndices de riqueza e abundância foram menores na
pastagem do que na borda e no núcleo de mata. No entanto,
a diversidade do ambiente de núcleo de mata foi maior que a
do ambiente de borda (U = 1; p = 0,04) e do que o ambiente
de pastagem, onde não se pôde calcular esta variável devido
ao baixo número de indiv́ıduos. A conversão da paisagem
natural pela ação antrópica, proporciona novas condições
ao ambiente modificado, tais como: maior intensidade lu-
minosa e amplitude térmica e mudanças na oferta de recurso
alimentar para os indiv́ıduos das espécies 8, provocando
muitas vezes uma diminuição na diversidade e riqueza da flo-
resta para as áreas desmatadas. Esta redução se assemelha
à que foi encontrada no PEJVS durante novembro de 2007.
Já em maio de 2008, a riqueza foi significativamente difer-
ente entre os ambientes de pastagem e núcleo de mata (U
= 0; p = 0,009) e entre a borda e o núcleo de mata (U =
1; p = 0,01). Em ambos os casos, a riqueza do núcleo de
mata foi menor que a dos outros ambientes. Este fato foi
devido ao aumento do número de espécies encontrado na
pastagem (de 1 para 14 espécies) e na borda (de 11 para
12 espécies) no mês de maio, enquanto no núcleo houve
uma diminuição (de 10 para 6 espécies). Apenas entre os
ambientes de borda e núcleo de mata não houve diferença
significativa das variáveis abundância (U = 11; p = 0,75) e
diversidade (U = 4,5; p = 0,09).

CONCLUSÃO

Com a perda da cobertura florestal a comunidade local de
escarabéıneos apresenta tendência a modificar significati-
vamente os padrões de riqueza, abundância e diversidade,
ocorrendo uma diminuição nos valores dessas variáveis no
ambiente de pastagem.
Ao programa Pibic/CNPq/UPE 2007/2008, à prefeitura do
Munićıpio de Caruaru, aos integrantes do Laboratório de
Biodiversidade e Genética de Insetos-ICB/UPE.
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