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INTRODUÇÃO

O Rio Grande do Norte apresenta na sua porção oriental
cerca de 27,5% do seu espaço costeiro formado por veg-
etação nativa. Desta, apenas 9,4% corresponde à Formação
Vegetal Tabuleiro Litorâneo (IDEMA, 2000). A vegetação
herbácea nativa fixadora de dunas (psamófita) do Campus
Universitário representa uma pequena porção dessa área
de restinga e, assim como a maioria, vêm sofrendo alguns
impactos locais, como: a substituição da vegetação nativa
por espécies exóticas, principalmente gramı́neas; desmata-
mento para fins recreativos; e o freqüente pisoteio. Uma
problemática relacionada a não conservação das espécies
psamófitas na região é a forte influência cultural exis-
tente em relação as gramı́neas exóticas, por serem con-
sideradas esteticamente mais aceitáveis. É de fundamen-
tal importância reconhecer o papel ecológico da vegetação
herbácea nativa na determinação da biodiversidade, da
necromassa vegetal e da fauna edáfica, a qual tem papel
importante na transformação e fluxo de nutrientes e até
mesmo na determinação de táxons superiores da fauna e da
flora local.

A mesofauna (diâmetro entre 0.1mm e 2mm) é composta
por um grupo taxonomicamente diverso, com animais que
têm grande influência no processo de decomposição, con-
stitúıda pelos grupos Acari, Collembola, Diplura, Enchy-
traeidae, Isoptera, Diplopoda. Os principais grupos que
compõe a macrofauna (diâmetro entre 2mm e 20mm) são
os grupos Mollusca, Araneida, Coleoptera, Diplopoda, Am-
phipoda, Isopoda. A maioria dos animais que compõem a
macrofauna pode modificar as propriedades f́ısicas do solo
sendo considerados espécies engenheiras de ecossistemas.
A meso e a macrofauna são capazes de alterar a disponi-
bilidade dos recursos pela mudança nas suas propriedades
f́ısicas, podendo aumentar a aeração do solo e a infiltração
da água. (Chapin III et al., 2002). Além disso, dev-
ido a rápida resposta que apresenta, a fauna edáfica tem
sido usada como parâmetro biológico na avaliação do grau
de modificação que uma área está sendo submetida (Costa,

2002).

O solo dunar pode abrigar uma fauna formada por organ-
ismos especialmente adaptados aos rigores deste habitat.
Ao contrário da flora, são raros os trabalhos referentes à
fauna psamófila caracteŕıstica desses ambientes (Absalão &
Esteves, 1997). Os organismos do solo, principalmente a
mesofauna edáfica, são senśıveis à compactação do solo ou
pressões superficiais, provavelmente pelo dano mecânico di-
reto causado pelo pisoteio (Uhlig, 2005).

OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo fazer o levantamento da
fauna edáfica encontrada na serrapilheira sob a Mimosa sp.
com vista a manutenção da vegetação nativa na fixação de
dunas e da biodiversidade em uma área de restinga do Cam-
pus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal
- RN).

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

O presente estudo foi realizado na Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (decreto estadual de 25/06/1958;
decreto federal de 18/12/1960), situada nas coordenadas
5º50’S - 35º11’W e centrada na área urbana de Natal,
fruindo uma área total de 123 ha, sendo que apenas um
trecho de 500 m 2 de cobertura vegetal situado nas prox-
imidades do Centro de Biociências do Campus Central da
UFRN foi escolhido para comportar o trabalho em tela.

A área de estudo compreende uma vegetação de restinga
situada em uma formação de Tabuleiro Litorâneo, que pode
ser definido como um ecossistema constitúıdo por dois es-
tratos, um arbóreo - arbustivo, com elementos isolados ou
em grupos formando ilhas de vegetação e, outro herbáceo,
ralo e descont́ınuo (IDEMA, 2002). Consoante dados da
EMPARN (2008), a temperatura média do local oscila entre
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25 e 27ºC com pluviosidade média de 372,3mm e 114,5mm
para os meses de maio e junho, respectivamente.

Coleta de dados

Os dados foram coletados no peŕıodo de 15.04.2009 a
06.05.2009 aproximadamente entre 12:00 e 13:00 horas,
quando há o maior registro de radiação solar incidente sobre
a vegetação e solo do local. A técnica de coleta foi realizada
por meio de três transectos representativos com amostras
aleatórias com parcelas de 30cm x 30cm de onde foi retirado
apenas o folhiço sob a touceira de Mimosa sp. As amostras
foram acondicionadas em sacos plásticos com etiquetas que
continham a identificação, o horário e o número de campo.
A triagem, pelo método de flutuação, e identificação do ma-
terial foi realizada no Laboratório de Taxonomia e Filoge-
nia do Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia do
Centro de Biociências da UFRN. O critério utilizado para
classificação de meso e macrofauna de invertebrados seguiu
o método proposto por Frith & Frith (1990) em um in-
tervalo de tempo pré - determinado de 20 minutos para
cada amostra. Os exemplares coletados foram transferidos
para frascos plásticos fechados contendo solução aquosa de
etanol a 70%. As identificações dos organismos até o ńıvel
taxonômico de ordem ou famı́lia seguiram as classificações
de Borror et al., (1989) para Insecta, Costa et al., (1988)
para as formas larvais de Coleoptera, Oliveira & Almeida
(1999) para moluscos gastrópodes terrestres, Hoffman et
al., (2002) para Diplopoda, e Brescovit et al., (2002)
para o táxon Aranae.
Em cada coleta realizada, foi mensurada a temperatura do
solo exposto diretamente a radiação e a temperatura do solo
coberto com a vegetação psamófita para verificar o efeito da
cobertura vegetal na variação de temperatura local.

Análise dos dados

A partir dos resultados obtidos, foi calculado a riqueza da
fauna edáfica (quantidade de grupos taxonômicos e mor-
foespécies) e sua abundância (número de indiv́ıduos perten-
centes em cada grupo). Para a avaliação da diversidade foi
utilizado o ı́ndice de diversidade de Shannon, calculado com
aux́ılio do software Palaeontological Statistics-PAST (Ham-
mer et al., 2001).

RESULTADOS

Do total de 30 amostras coletadas, 14% não apresentaram
exemplares a serem identificados. Das amostras úteis
foram encontrados 187 indiv́ıduos representantes dos filos
Arthropoda (Insecta, Diplopoda, Aranae) e Mollusca (Gas-
tropoda), sendo a classe Insecta a que apresentou a maior
diversidade taxonômica compondo 171 indiv́ıduos dentro de
12 táxons. De todos os indiv́ıduos amostrados, somente 75
foram identificados até ńıvel de famı́lia estando estes en-
quadrados nas seguintes famı́lias: Aranae (Salticidae, Ly-
cosidae), Insecta (Tenebrionidade, Bulimulidae, Blattidae,
Curculionidae, Chrysomelidae, Pentatomidae, Heteronemi-
idae, Reduviidae e Carabidae) e Mollusca (Subulinidae). Os
demais foram identificados em ńıvel de ordem ou classe.
Os grupos taxonômicos Collembola (101 indiv́ıduos
- 34,61%,), Tenebrionidae (28 indiv́ıduos - 61,5%),
Chrysomelidae (21 indiv́ıduos-49%,) e Pentatomidae (19 in-
div́ıduos-39%) foram os mais abundantes.

A riqueza total foi 22 espécies e o ı́ndice de diversidade
de Shannon foi 1,79, valor considerado alto para uma área
com forte influência antrópica. Essa alta diversidade pode
estar relacionada ao fato da Mimosa sp. proporcionar uma
atenuação da temperatura durante o peŕıodo de maior in-
cidência solar já que a média de temperatura mensurada
na área de dunas sem cobertura vegetal foi de 42ºC e sob
a touceira de Mimosa sp. foi de 34ºC. A atenuação da
temperatura proporciona um microclima adequado para al-
gumas espécies de invertebrados. Moreira (2000) também
concluiu que, na restinga de Alagamar (Natal, RN), a
cobertura de psamófitas igualmente funciona como isolante
térmico constituindo relevante habitat de refúgio para a
fauna. Dessa maneira, as plantas psamófitas podem ter
um papel ecológico fundamental agindo como engenheiras
de ecossistemas já que podem criar, modificar e manter os
micro - habitats, de maneira a permitir o estabelecimento
de novas espécies.

Foram contabilizados 8 indiv́ıduos pertencentes ao grupo
Araneae distribúıdos em cinco diferentes morfoespécies. O
grupo Collembola foi o mais abundante com 101 indiv́ıduos,
seguindo pelo grupo Coleoptera com 55 indiv́ıduos, dis-
tribúıdos em 8 morfoespécies, contendo um indiv́ıduo em
sua fase larval. Os animais pertencentes aos grupos
Coleoptera, Araneae e Mollusca atuam no controle das pop-
ulações dos principais decompositores pelo efeito top - down
de cascata trófica. As aranhas, podem se alimentar, prin-
cipalmente de isópodas e ácaros liberando as populações
de bactérias, que são abundantes na rizosfera e carcaça de
animais, e fungos que são os principais decompositores da
necromassa vegetal. Juntos, eles são responsáveis por 90%
do total de decomposição e respiração (Chapin III et al.,
2002) ressaltando, dessa maneira, a importância da presença
desses animais do solo no funcionamento do ecossistema, es-
tabelecidas em função do microclima proporcionado pela
Mimosa sp. Já o grupo Collembola é basicamente clas-
sificado como dentrit́ıvoro ou fitófago tendo a sua princi-
pal contribuição na decomposição e respiração do solo dada
pelo consumo microbiano especialmente de fungos (Hopkin
1997), atuando como recicladores de nutrientes remineral-
izando a matéria orgânica desses organismos e conseqüen-
temente redisponibilizando - os para a planta.

Observou - se a presença de espécies representantes dos gru-
pos Lepidoptera, Reduviidae, Pentatomidae, por sua biolo-
gia, que não são t́ıpicas de folhiço, portanto, hipotetiza - se
que representem visitantes eventuais (espécies “turistas”).
Apesar de seus hábitos fitófagos, o registro de adultos e
ninfas de Pentatomidae pode ser explicado hipotetizando -
se que utilizem o folhiço da Mimosa sp.como refúgio contra
predadores e contra a radiação solar excessiva. Isso mostra
que a presença desta herbácea é importante não somente
para as espécies que dependem diretamente de seus recur-
sos, mas também para outros grupos que podem utilizá -
la com outras funções ecológicas. Além disso, a presença
desses animais é de extrema importância para manter as
populações de vertebrados que deles se alimentam, como
répteis e aves que também fazem parte da fauna do Tab-
uleiro Litorâneo.

Comparando - se os resultados do presente estudo com os
obtidos por Moreira (2000) em uma pesquisa semelhante
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realizada na restinga de Alagamar (Natal - RN), observou
- se uma grande diferença na riqueza e composição da co-
munidade fauńıstica associada a serrapilheira da psamófita
Mimosa sp. Foram encontrados 6 grupos taxonômicos em
comum. Em Alagamar, os táxons predominantes foram os
ácaros seguidos dos insetos Coleoptera. O grupo Acari foi
encontrado apenas na área de restinga de Alagamar, en-
quanto que o grupo Collembola somente na área da UFRN,
sendo estes também os mais abundantes em cada área, re-
spectivamente. Este fato pode ter duas explicações prin-
cipais: a ação antrópica ou os fatores históricos de colo-
nização. A presença de Collembolas como o grupo mais
abundante pode evidenciar o segundo fator como mais evi-
dente, já que segundo Barreta et al., (2008) a diversidade
e a riqueza de famı́lias de colêmbolos podem ser senśıveis às
intervenções antrópicas em algumas regiões, o que muitas
vezes possibilita até mesmo a sua utilização como bioindi-
cadores de distúrbios, bem como da qualidade do solo. Isso
demonstra que a ação antrópica pouco tem influenciado a
região, e a composição da fauna de cada local deve - se á
diferença natural nos ambientes que podem ter sido colo-
nizados de maneiras distintas.

CONCLUSÃO

A permanência de herbáceas nativas como a Mimosa sp. em
áreas abertas do Campus Universitário, incluindo regiões
dunares ou de restinga, proporcionam um lugar de refúgio,
de reprodução/desova e de procura de alimento para uma
alta diversidade de meso, macroinvertebrados e de organ-
ismos vertebrados, encontrados nessas áreas ou nas ad-
jacências, como na área do Parque Estadual das Dunas;
dependendo diretamente das herbáceas, como os fitófagos,
detrit́ıvoros ou herb́ıvoros, ou indiretamente pela predação
de outros organismos ali encontrados, assim como acontece
com alguns grupos de vertebrados superiores-aves e répteis
- que forrageiam nessas áreas à procura de alimento. Logo,
a substituição progressiva desses campos de herbáceas por
gramas exóticas acarretará na perda de nichos e de locais
de forrageio para uma cadeia inteira de organismos e mu-
danças na composição e abundância das espécies, havendo
uma posśıvel troca por invertebrados exóticos.

Talvez possa ser questionada a importância da existência
dessas pequenas “criaturas” que vivem na interface planta -
serrapilheira - solo, porém são eles que desempenham papeis
fundamentais em vários processos ecossistêmicos.

O problema envolvendo a substituição das herbáceas deve
ser tratado dentro das propostas de manejo feitas pela Su-
perintendência do Campus, pois apesar de existir uma forte
influência dos planejamentos paisaǵısticos atuais e de en-
traves psicológicos sociais, como a determinação de um con-
ceito pré - existente (formação de um pré - conceito), sabe
- se da importância do papel ecológico desempenhado por
essas plantas; o que deve ser tratado como problema de per-
cepção ambiental e trabalhado utilizando a educação am-
biental como uma ferramenta nas propostas de manejo e
gestão de áreas.

Essa vegetação “pouco atraente” sofre também devido ao
pisoteio humano e ao corte periódico por máquinas, porém

deve ser levada em consideração a sua importância em as-
segurar a proteção contra erosão e lixiviação de nutrientes
e manter a fertilidade do solo.
Frente a esses argumentos, medidas de conservação e val-
oração ambiental são necessárias e devem ser efetivadas den-
tro das propostas de manejo, já que a ação antrópica sobre
esse tipo de vegetação e, conseqüentemente, sobre as co-
munidades edáficas e de serrapilheira é cont́ınuo, devido à
expansão e crescimento do Campus; assim como pela difi-
culdade da aceitação e de mudanças de percepção por parte
da comunidade.
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