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INTRODUÇÃO

A Floresta Ombrófila Mista, ou Floresta de Araucária, per-
tence ao domı́nio Mata Atlântica que é considerado um dos
sistemas mais diversos e ameaçados do planeta. Estas car-
acteŕısticas fazem com que este bioma seja considerado um
hotspot de biodiversidade, o que o torna uma das áreas pri-
oritárias para a conservação (Myers et al., ., 2000).

A fragmentação florestal consiste na conversão de áreas flo-
restais cont́ınuas em mosaicos de remanescentes dos mes-
mos, circundados por habitats muitas vezes diferentes dos
primitivos, tais como áreas de cultura e pastagens (Fon-
seca, 1985). Este processo de fragmentação expõe os organ-
ismos que estão dentro do fragmento aos chamados efeitos
de borda, os quais consistem em mudanças nas condições
abióticas, na abundância e na distribuição das espécies, bem
como nas interações entre elas (Murcia, 1995). A intensi-
dade do efeito de borda sobre o fragmento está diretamente
ligada ao tamanho e à forma do mesmo. Quanto menor
o fragmento, ou mais alongado, mais forte será o efeito de
borda, pois diminui a razão interior/margem (Périco et al.,
., 2005). O decĺınio e conseqüente perda de espécies que
habitam os fragmentos florestais se dão por várias razões,
entre eles o endocruzamento, a redução nas migrações e a
invasão de espécies exóticas que passam a competir nas bor-
das com as espécies nativas (Turner & Collet, 1996).

As moscas da famı́lia Drosophilidae, em especial as do
gênero Drosophila, são organismos muito utilizados em es-
tudos de fragmentos florestais. Este gênero possui mais
de 3500 espécies descritas distribúıdas em quase todas as
regiões do planeta, em vários tipos de ecossistemas (Bächli,
2007). Segundo Martins (1987), a alta sensibilidade a pe-
quenas modificações no ambiente e a rapidez de resposta
em termos de crescimento populacional, inerentes ao gênero
Drosophila, facilita a utilização destas moscas em estudos de
comunidades. Algumas espécies são endêmicas de algumas
regiões, outras são cosmopolitas e muitas podem co - ex-
istir com o homem (Ferreira & Tidon, 2005), tendo uma
significativa importância tanto nos processos biológicos dos
ecossistemas naturais, quanto atuando como bioindicadores

de algumas ações do homem no meio (Döge, 2006; Wink et
al., ., 2005).

OBJETIVOS

O objetivo do presente trabalho foi verificar a diversidade
de espécie de drosofiĺıdeos em três diferentes fragmentos de
Floresta Ombrófila Mista na região Centro Oeste do Es-
tado do Paraná, visando inferir dados que contribuam com
o entendimento dos efeitos que o processo de fragmentação
causam nestas comunidades.

MATERIAL E MÉTODOS

2.1 - Áreas de estudo

Foram realizadas coletas na região de Guarapuava, Paraná
- Brasil, em três distintos fragmentos. Um deles é uma
área de preservação, o Parque Municipal das Araucárias
(250 23’ 36” S, 510 27’ 19” W), que está situado próximo
ao peŕımetro urbano e apresenta tamanho intermediário
em relação aos outros fragmentos. O fragmento de maior
tamanho é a Fazenda Brandalize-Guairacá (25º 18’ 58” S,
51º 24’ 54” W), uma região altamente alterada pela ex-
ploração arbórea, circundada por áreas de monocultura e o
segundo mais próximo ao peŕımetro urbano. O fragmento
distante da área urbana localiza - se no vale do Rio do Poço
(25º 28’ 67” S; 51º 87’ 62” W) e é o menor dos fragmentos
amostrados.

2.2 - Amostragem

Foram utilizadas 12 armadilhas fechadas (robot) dis-
tribúıdas em 6 pontos eqüidistantes 15 metros em dois tran-
sectos no sentido borda - centro das áreas. No fragmento
do Rio do Poço, o transecto partiu da borda recente do
fragmento, próxima a plantação de grãos, e atingiu uma
borda mais antiga circundada área de pastagem. Todas as
armadilhas foram colocadas a altura de 1,5 m aproximada-
mente. Foram realizadas quatro repetições das amostra-
gens, com intervalos de três meses, durante um ano.
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As armadilhas contendo iscas de banana, laranja e fermento
biológico, permaneceram durante três dias na mata (Sene
et al., ., 1981). Posteriormente, os indiv́ıduos adultos cole-
tados diretamente das armadilhas, foram transferidos para
tubos de excursão contendo meio de cultura, que foram eti-
quetados, acondicionados e transportados até o laboratório.
Com o auxilio de microscópios estereoscópios, câmara de
gás carbônico e chaves de identificação (Freire - Maia e Pa-
van, 1949; Vilela, 1983) todos os indiv́ıduos coletados foram
identificados até o ńıvel espećıfico.

2.3-Diversidade, riqueza e equitabilidade
A biodiversidade de espécies foi levantada conforme Lud-
wig e Reynolds (1988) em riqueza das espécies (Margalef-
D), equitabilidade de espécies (Pielou’s-J) e diversidade de
espécies (Shannon - Winner-H’). Um teste - t foi aplicado
a posteriori para análise da hipótese nula de não haver
diferença entre os valores de Shannon - Wiener (Magurran
2004).

RESULTADOS

Foram identificados 3076 indiv́ıduos pertencentes a 57
espécies no total. No Parque das Araucárias foi detectada
a ocorrência de 36 espécies e 341 indiv́ıduos, e o mais alto
ı́ndice de riqueza (Dmg = 6,0). O Guairacá apresentou 35
espécies e 1127 indiv́ıduos, e riqueza intermediária (Dmg =
4,98). No Rio do Poço foram detectadas 33 espécies e 1608
indiv́ıduos, e a menor riqueza (Dmg = 4,2). O Parque das
Araucárias e Guairacá foram mais similares na ocorrência
de espécies comuns (27), com o Rio do Poço mais semelhante
com o Guairacá (18) do que com o Parque das Araucárias
(15). Em relação à exclusividade de espécies, a região do
Rio do Poço apresentou 15 espécies exclusivas, enquanto o
Parque apresentou 9 e o Guairacá 8.
O ı́ndice de riqueza revela, de certa forma, a complexidade
estrutural dos ambientes. Na região tropical tem se obser-
vado menor riqueza de espécies em ambientes homogêneos
com baixa complexidade estrutural comparado à ambientes
heterogêneos com alta complexidade vegetacional (Matos et
al., ., 1994). Considerando nossos dados de riqueza, pode-
mos observar que o Parque das Araucárias, uma área de
preservação e a região mais próxima a área urbana, ap-
resentou a maior riqueza. O número de espécies exclusi-
vas desse ambiente não evidencia que esse valor de riqueza
seja referente somente ao processo de sucessão, que segundo
Martins et al., ., (2001) afeta significativamente a riqueza
das espécies. Portanto, neste caso, a heterogeneidade do
ambiente deve ser a responsável pela riqueza detectada. E
em relação ao tamanho do fragmento, foi posśıvel constatar
que o menor deles, Rio do Poço, apesar de inserido num am-
biente rural, foi o de menor riqueza. Fernandez (2000), em
estudos do efeito do tamanho de fragmento sobre a diversi-
dade, observou que a riqueza é diretamente proporcional a
área do mesmo.
O número de espécies exclusivas no Rio do Poço evidencia
certa distinção ecológica gerada pela distancia geográfica
entre os ambientes, apesar de pertencer ao mesmo domı́nio
morfoclimático. Análises estatist́ıcas posteriores deverão ser
realizadas verificando tal distinção, assim como realizado
por Mateus et al., ., (2006).

Em ńıvel de equitabilidade, ou seja a distribuição das
espécies, o Guairacá apresentou o menor ı́ndice (J= 0,253)
estando o Parque das Araucárias e Rio do Poço com val-
ores próx́ımos (J = 0,681 e J = 0,637, respectivamente).
Quanto à diversidade, o Parque das Araucárias apresentou
significativamente o maior ı́ndice (H’ = 2,44) em relação aos
outros dois fragmentos. A segunda maior diversidade foi no
Rio do Poço (H’ = 2,209) e o Guairacá apresentou a menor
diversidade (H’ = 0,898).

Sevenster e VanAlphen (1993b) apontam a heterogenidade
espacial como mantenedora da diversidade de comunidades
tropicais de Drosophila, pois gera abundância de recur-
sos para as populações. Levando em conta este argu-
mento, a baixa diversidade e equitabilidade apresentada
pelo Guairacá pode ser considerada como reflexo da intensa
exploração antrópica através da fragmentação e isolamento
dos remanescentes, que segundo Gaston et al., ., (2001)
estes processos contribuem para o decĺınio da diversidade.
Pode ser considerado também que o Rio do Poço apre-
senta um fragmento de estrutura mais homogênea, conforme
discussão anterior, porém mantém certo ńıvel de diversi-
dade e equitabilidade possivelmente pela presença de um
número de fragmentos remanecentes e interconectantes com
ele. Buschini & Woiski (2008) encontraram altos ı́ndices de
diversidade, riqueza e equitabilidade de Hymenoptera, Ac-
uleata, na região do Parque das Araucárias, evidenciando
mais uma vez a importância de áreas de preservação para
manutenção da diversidade, sem deixar de levar em conta
que é evidente a necessidade, não só de uma região isolada,
mas também de outros fragmentos que possibilitem o pro-
cesso migratório, e assim, o fluxo gênico entre as populações.

CONCLUSÃO

Através da análise da diversidade de assembléias de
drosofiĺıdeos foi posśıvel caracterizar fragmentos de Flo-
resta Ombrófila Mista da região Centro - Sul do Paraná,
contribuindo na compreensão dos impactos causados ao
ambiente, ficando evidente a importância do processo de
preservação ambiental de áreas remanescentes, assim como
a manutenção de corredores ecológicos que possibilitem a
conservação da diversidade e variabilidade que ainda exis-
tem nestas áreas.
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Aos órgãos de fomento à pesquisa, CNPq, CAPES e
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