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INTRODUÇÃO

Diante da destruição global das florestas tropicais, medidas
de biodiversidade vêm se tornando extremamente impor-
tantes para aumentar o conhecimento a respeito da estru-
tura de suas comunidades e conservar seus componentes.
Vários estudos desenvolvidos nesses ambientes têm demon-
strado variação na abundância das espécies ao longo do
tempo e do espaço (Hubbell e Foster 1986; Wolda 1978,
1992; Terborgh et al., 1990).

Os dados de comunidades são usualmente coletados em dis-
tintos locais em tempos diferentes, apresentando esforços
amostrais também diferentes. A maior dificuldade em
saber se as diferenças encontradas são resultados de es-
forços amostrais diferentes, é devido ao fato de que um
grande número de espécies é normalmente representado por
poucos indiv́ıduos nas amostras. Não apenas o número de
indiv́ıduos por espécie mas também, a lista de espécies pre-
sentes nas amostras variam muito no espaço e no tempo. A
variação espacial em dados dessa natureza, fez com que os
ecólogos passassem a considerar as estruturas espaciais das
comunidades em diferentes escalas (diversidades alfa, beta
e gama) (Whittaker 1972; MacArthur 1965).

Os insetos ocupam uma posição central em estudos sobre bi-
ologia tropical, diversidade e conservação ambiental (Janzen
1970; Elton 1973; Holldobler e Wilson 1990; Gaston 1991;
Wolda 1992; Groombridge 1992; Edwards et al., 1994; Kato
et al., 1995; Longino and Colwell 1997). A diversidade de
insetos nesses ambientes sugerem que eles tenham grande
potencial para elucidar os padrões e processos relacionados
à diversificação biológica (Wilson 1992). Visto que os Hy-
menoptera Aculeata têm sido considerados como senśıveis
às perturbações ambientais, vários grupos são indicados
como bons bioindicadores (Tscharntke et al., 1998). Várias
famı́lias são componentes importantes nos ecossistemas por
agirem como polinizadores, controladores de populações de
herb́ıvoros e agirem sobre os ciclos de nutrientes (Lasalle e
Gauld 1993).

OBJETIVOS

Esta pesquisa teve como objetivo caracterizar as as-
sembléias de vespas solitárias que nidificam em cavidades
pré - existentes em dois fragmentos de Floresta Ombrófila
Mista para avaliação de seus status ambientais.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de Estudo

Para realização desse estudo foram utilizadas duas áreas de
Floresta Ombrófila Mista localizadas no terceiro planalto
paranaense, na sub - região denominada por Maack (1971)
de Planalto de Guarapuava. Conforme a classificação
climática de Köepper, a região de Guarapuava tem clima
mesotérmico, úmido e superúmido, sem estação seca, com
varões frescos e com médias dos meses mais quentes inferior
a 22 oC. As geadas são severas e freqüentes e a temperatura
média do mês mais frio é de 12,9 oC.

O primeiro fragmento é uma unidade de conservação denom-
inada Parque Municipal das Araucárias (25º 23’ 36” S, 51º
27’ 19” W e a 1.120m de altitude). Esse parque tem aproxi-
madamente 104 ha, apresentando floresta com araucária que
ocupa 42,75% da orla, floresta de galeria correspondente a
aproximadamente 10,09% da superf́ıcie do parque, com fi-
sionomia distinta da floresta de araucária, pois a dominância
do pinheiro é substitúıda pela do branquilho; campos, que
abrangem cerca de 6,8% da área; várzeas com 7,13% e as
áreas alteradas (33,23%), a altura média do dossel represen-
tado principalmente pelos pinheiros é de 25m.

O segundo fragmento é uma área particular denominada
“Fazenda dos Brandalise” . É uma área de Floresta com 400
hectares localizada a aproximadamente 8 km do primeiro
fragmento.

Delineamento Amostral

Para realização desse estudo foram instalados ninhos - ar-
madilha constitúıdos por um bloco de madeira com di-
mensão de 12 x 3,5 x 2,5 cm, serrado longitudinalmente e
com um furo interno de 8 cm de profundidade, e diâmetros
variando de 0,5; 0,7; 1,0 e 1,3 cm. Eles foram agrupados
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em um bloco maior contendo 16 ninhos - armadilha, sendo
4 de cada diâmetro. No interior de cada fragmento foram
escolhidas 6 árvores separadas entre si por 50 m. Em cada
árvore foi instalado 1 bloco a 1,5 e a 8,0 m de altura.
Foram realizadas observações a cada duas semanas, sendo
os ninhos ocupados retirados e substitúıdos por peças vazias
do mesmo diâmetro. Posteriormente, eles foram transporta-
dos para o laboratório e colocados em local apropriado até
a emergência dos adultos, os quais foram pesados, sexados
e guardados na coleção entomológica do Laboratório de Bi-
ologia e Ecologia de Vespas e Abelhas da Unicentro.

Análises Estat́ısticas
As abundâncias das espécies que compõem as comunidades
de vespas que nidificam em ninhos - armadilhas foram
plotadas conforme Whittaker (1965).
A freqüência de ocorrência (FO) e a dominância (D) das
espécies de vespas foram calculadas para cada fragmento,
conforme Palma (1975); FO = (Número de amostras com a
espécie i número total de amostras) X 100. Se FO 50% a
espécie é considerada primária; se 50% FO 25% a espécie é
considerada secundária; se 25% FO a espécie é considerada
acidental. D = (abundância da espécie i abundância total)
X 100; se D > 5,0% a espécie é considerada dominante; se
2,5% < D < 5,0% a espécie é considerada acessória; se D
< 2,5% a espécie é considerada acidental. Segundo Palma
(1975) esses dois ı́ndices conjuntamente podem ser usados
para classificar as espécies em três categorias: espécies co-
muns, intermediárias e raras. Foi utilizado o método de
agrupamento (UPGMA) e usado o ı́ndice de Bray Curtis
para verificar a dissimilaridade entre as espécies de cada
fragmento, quanto as suas abundâncias. Posteriormente, foi
feita uma matriz cofenética e realizado o teste de Mantel.
Para calcular a similaridade entre os dois fragmentos com
relação à diversidade desses insetos, a diversidade alfa foi
calculada usando - se o ı́ndice de Shannon Wiener (H’).
Também foram utilizados os ı́ndices de riqueza de Margalef
(DMg) e de equitabilidade de Pielou (J’) (Magurran, 2004).
A similaridade entre eles com relação à presença e ausência
de espécie foi calculada através do ı́ndice de Jaccard (J).
Foi feita uma estimativa da riqueza esperada de cada frag-
mento através da estimativa “Jacknife” e da distribuição
Lognormal.
Como as abundâncias das espécies usualmente covariam
de maneira sistemática por reagiram aos mesmos gradi-
entes ambientais, foi realizada a Análise de Correspondência
(DCA) para avaliar a similaridade entre os fragmentos e es-
tratos em relação á distribuição das espécies e se elas apre-
sentam alguma preferência por fragmento e/ou estrato.

RESULTADOS

Foram coletados 181 ninhos de vespas pertencentes a As
famı́lias Crabronidae (155), Vespidae (18) e Pompilidae
(8). Destes, 152 foram coletados no Parque Municipal das
Araucárias e 29 na Fazenda Brandalise.
As espécies mais abundantes no Parque das Araucárias
foram Trypoxylon agamemnon com 90 ninhos e Trypoxy-
lon lactitarse com 35 ninhos. Na Fazenda dos Brandalise T.
agamemnon também foi a espécie mais abundante, porém
com 8 ninhos coletados. Nessa Fazenda Trypoxylon sp1 foi a

segunda espécie mais abundante com 6 ninhos. Trypoxylon
agamemnon foi a única espécie comum no Parque Municipal
das Araucárias sendo T. lactitarse, Trypoxylon sp1 e, Ancis-
tocerus flavomarginatus espécies intermediárias e Trypoxy-
lon sp3, Auplopus sp2, Auplopus sp7 e Zethus sp1 espécies
raras. Na Fazenda Brandalise não houveram espécies co-
muns nem raras sendo T. agamemnom, T. opacum, Try-
poxylon sp1, Trypoxylon sp2, Trypoxylon sp4, Auplopus
sp1, Auplopus sp2, Auplopus sp6, Podium angustifrons e
Zethus sp1 espécies intermediárias. Considerando apenas o
ı́ndice de dominância podemos ver pelo dendrograma que
as espécies do Parque Municipal das Araucárias foram re-
unidas em 3 grupos sendo um das espécies com maiores
valores dos ı́ndice de dominância (T. agamemnon,T. lac-
titarse), outro com as espécies cujo ı́ndice de dominância
apresentou valores próximos ao ı́ndice da única espécie
acessória (Trypoxylon sp1, Ancistocerus flavomarginatus e
Podium angustifrons) e um grupo maior com as espécies
acidentais (Trypoxylon sp3, Auplopus sp2, Auplopus sp7
e Zethus sp1). Considerando as espécies que ocorreram
na Fazenda Brandalise, apenas 2 grupos foram formados,
sendo o maior deles composto pelas espécies dominantes
(T. agamemnon, T. opacum, Trypoxylon sp1, Auplopus
sp1, Auplopus sp6 e Podium angustifrons) e o menor pelas
acessórias (Trypoxylon sp2, Trypoxylon sp4, Auplopus sp2
e Zethus sp1).

Através dos resultados desta pesquisa pôde - se observar que
embora a abundância das vespas no Parque das Araucárias
tenha sido bem maior que na Fazenda Brandalise, a Riqueza
desses insetos nesses dois fragmentos foi igual (S = 13).
Cinco espécies foram capturadas exclusivamente no Parque
das Araucárias: Trypoxylon lactitarse, Trypoxylon sp3, An-
cistocerus flavomarginatus, Auplopus sp2 e Auplopus sp7.
Cinco espécies também foram exclusivas na Fazenda Bran-
dalise: Trypoxylon opacum, Trypoxylon sp2, Trypoxylon
sp4, Auplopus sp1 e Auplopus sp6 . T. agamemnon, Try-
poxylon sp1 e Auplopus sp2 foram espécies comuns aos dois
fragmentos.

Embora o número de espécies nos dois fragmentos tenha sido
o mesmo, pelo ı́ndice de Margalef, a riqueza no Fazenda
Brandalise foi maior (Dmg = 6,154) que aquela do Par-
que das Araucárias (Dmg = 3,667). A equitabilidade (J’=
0,878) e a diversidade (H’= 0,878) também foram maior na
Fazenda Brandalise do que no Parque das Araucárias (J’=
0,566; H’= 0,540).

Considerando os diferentes estratos nos fragmentos, no Par-
que a 1,5 m de altura foi onde ocorreu um maior número
de espécies (S = 9), seguido da Fazenda Brandalise a 8,0
m (S = 8) e a 1,5 m (S = 5) e do Parque a 8,0m (S = 4).
A riqueza foi maior na Fazenda Brandalise a 8,0m (Dmg
= 5,576), seguida do Parque a 1,5m (Dmg = 3,942), da
Fazenda Brandalise a 1,5m (Dmg = 3,841) e do Parque a
8,0 m (Dmg = 1,815). A equitabilidade foi maior no Parque
a 8,0m (J’= 737), seguida da Fazenda a 1,5m (J’= 0,721) e
a 8,0m (J’= 0,640) e do Parque a 1,5m (J’= 0,525). Quanto
à diversidade, ela foi maior na Fazenda a 8,0m (H’=0,804)
quando comparada com a Fazenda a 1,5m (H’= 0,504), com
o Parque a 1,5m (H’= 0,501) e com o Parque a 8,0m (H’=
0,444).

Pelo dendrograma pôde - se perceber que os dois estratos
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do Parque foram os ambientes que apresentaram maior sim-
ilaridade em termos de abundância de espécies. Embora os
dois estratos da Fazenda tenham sido mais similares en-
tre si frente aos estratos do Parque, o grau de similaridade
entre eles foi bem menor do que entre os estratos do Par-
que. Pelo ı́ndice de Jaccard a maior semelhança em termos
de presença e ausência de espécies também foi entre os es-
tratos do Parque (J = 0,444) e a menor entre o Parque e a
Fazenda a 8,0m (J = 0,200). Os estratos da Fazenda apre-
sentaram a terceira maior semelhança (J = 0,300) (Tabela
2). Pela análise de correspondência (Figura 6) podemos
perceber que os ambientes mais próximos entre si foram
o Parque e a Fazenda Brandalise a 1,5 metros de altura,
sendo o estrato a 8,0 metros da Fazenda Brandalise o mais
distante.

Embora o Parque Municipal das Araucárias tenha uma área
de Floresta Ombrófila Mista bem menor que a da Fazenda
Brandalise, pode - se ver pelo porte de suas árvores que
é uma área há mais tempo sem ação antrópica. Uma dos
resultados que pode sustentar essa informação é o fato de
Trypoxylon opacum ter fundado ninhos apenas na área de
mata da Fazenda Brandalise. Buschini e Woiski (2007) es-
tudando a estrutura da comunidade de vespas que nidifi-
cam em cavidades pré - existentes em três ambientes difer-
entes nesse Parque, observaram que T. opacum foi uma das
espécies mais abundantes em áreas de campo e de várzea,
não fundando nenhum ninho na mata. Interessante é que
T. lactitarse foi uma das espécies mais abundantes na mata
desse parque, mas que no ińıcio de outono ela começa a
fundar ninhos em áreas de campo e de várzea. Diante desse
dados, podemos supor que T. opacum seja uma espécie mel-
hor bioindicadora que T. agamemnon indicando ser uma
área mais alterada que outra. Buschini e Wolf (2006) con-
sideram que um dos posśıveis fatores responsáveis pela sua
ocorrência em áreas abertas seja a taxa de insolação e lu-
minosidade. Dessa forma, sendo a Fazenda Brandalise uma
área mais alterada que o Parque, a sua taxa de insolação
também seria maior promovendo condições adequadas para
que espécies que só ocorrem em áreas abertas passassem a
ocorrer no interior dessa mata.

Outro fator que poderia sustentar a hipótese da Fazenda
Brandalise ser uma área mais impactada que o Parque, é
que áreas com efeito de borba pronunciado possuem nor-
malmente uma maior diversidade que aquelas com pouco
ou nenhum efeito (Laurence et al., 2002). Isso foi verificado
nesse estudo, pois tanto o ı́ndice de riqueza quanto os de
equitabilidade e de diversidade foram maiores na Fazenda.
Loyola (2005) investigou o efeito da área e a estrutura do
habitat sobre a riqueza e nidificação de abelhas e vespas
solitárias. Ele testou as hipóteses de áreas maiores apre-
sentarem maiores riquezas desses insetos que áreas menores,
que as nidificações são mais freqüentes em áreas maiores e
que regiões de transição borda - interior do fragmento apre-
sentam menor riqueza e menor número de ninhos ocupados.

CONCLUSÃO

Todas essas hipóteses foram parcialmente corroboradas pois
a maior área foi a mais rica em espécies mas o contrário não
ocorreu com a menor, o número de ninhos ocupados também

foi maior na maior área mas não foi o menor naquela de
menor tamanho e houve menos ninhos ocupados na área
de transição borda - interior do fragmento mas não houve
menor riqueza. Um dos resultados obtidos indicou que o
tamanho da área não afeta as espécies de forma semelhante.
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