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1Laboratório de Ecologia e Comportamento de Insetos-ICB/UFMG, 2 hanirbiz@yahoo.com.br , 3Bolsista CNPq

INTRODUÇÃO

Apesar de considerada área de grande diversidade biológica,
com uma das maiores taxas de endemismo do planeta, a
Mata Atlântica hoje está reduzida a cerca de 12% de sua
cobertura original (Lombardi & Gonçalves, 2000).

O Parque Estadual do Rio Doce (PERD) é o maior remanes-
cente de Mata Atlântica do Estado de Minas Gerais, com
uma área de aproximadamente 36.000 ha, que abrange parte
dos munićıpios de Timóteo, Marliéria e Diońısio. Ele é lim-
itado ao Leste pelo rio Doce e ao Norte pelo rio Piracicaba
(IEF, 1994).

A vegetação do parque pode ser considerada do tipo Flo-
resta Estacional Semidećıdua Submontana caracterizada
por 20 a 50% de árvores caducifólias (Lopes, 1998; Veloso
et al., 991). Apenas 8,4% da área é considerada mata alta
primária (Gilhuis, 1986).

O clima da região é tropical úmido mesotérmico de savana
(Antunes, 1986). A estação chuvosa ocorre de outubro a
março e a seca de abril a setembro (Gilhuis, 1986).

A sazonalidade, refletida na vegetação, está relacionada com
diferenças anuais em valores como os de temperatura, plu-
viosidade e luminosidade. Distintos fatores ecológicos deter-
minam diferenças na estrutura de comunidades, já que, em
geral, assume - se que espécies de dadas regiões são adap-
tadas às condições que elas imprimem.

As estruturas das comunidades da região Neotropical, onde
se encontram os remanescentes de Mata Atlântica, estão
entre as mais complexas e menos conhecidas. Nessa região
se estima que esteja concentrada a maior biodiversidade do
planeta. Essa realidade também parece se aplicar ao grupo
de insetos da Ordem Diptera. Porém, a fauna de d́ıpteros
neotropicais é, justamente, a menos estudada taxonomica-
mente, questão referida por Brian Brown como a “Crise da
Dipterologia Neotropical” (Brown, 2005).

Os d́ıpteros são um dos maiores grupos de seres vivos do
planeta, desempenhando o papel de serem um dos grandes
modeladores populacionais. Existem mais de 125.000
espécies de d́ıpteros conhecidos, mas estimativas do valor

real chegam a cerca de 1.6 milhões (Hammond 1992). Seja
qual for verdadeiramente o número de espécies, os d́ıpteros
representam cerca de 10% da biodiversidade do planeta
(Brown, 2005). Devido a importância como vetores de
doenças e pragas agŕıcolas, um conhecimento melhor das
espécies de d́ıpteros traria uma recompensa muito grande
para a sociedade.

Em um estudo feito nas florestas da Costa Rica, Brown
(2004) aponta que espécies conhecidas da famı́lia de d́ıpteros
Phoridae amostravam apenas 10% do total, o que, possivel-
mente, pode ser inferido para a fauna da Mata Atlântica.

A famı́lia Phoridae é composta por cerca de 3000 espécies
(Brown, 1995a). “Os adultos são comuns em vários habi-
tats, porém são mais freqüentes onde há plantas em decom-
posição. As larvas apresentam hábitos bastante variados:
algumas ocorrem em matéria animal e vegetal em decom-
posição, outras em fungos, outras são parasitas internos de
outros insetos e outros, ainda, são parasitas ou comensais
em ninhos de formigas, abelhas e cupins” (Borror, 1969).

Os adultos dessa famı́lia são moscas de porte pequeno,
que se movem muito rapidamente, têm aspecto corcunda,
fêmures dilatados no par posterior de pernas (lembrando
pulgas) e nervação caracteŕıstica das asas (nervuras costais
anteriores fortes). Não possuem uma variação de cores
muito grande, sendo, basicamente, castanho, marrom e
preto que se alternam com diferentes tonalidades. Porém,
essas poucas cores podem variar bastante quanto à dis-
posição no corpo, formando padrões muitos e dos mais vari-
ados.

Um estudo realizado por Brown (1995b) comprovou que,
para o levantamento fauńıstico de foŕıdeos, armadilhas de
interceptação do tipo Malaise são bastante eficientes.

OBJETIVOS

Comparar a composição de uma comunidade de Phoridae
em coleta de mata primária do Parque Estadual do Rio
Doce em relação as estações seca e chuvosa.
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MATERIAL E MÉTODOS

Em uma área de mata primária do PERD, foi instalada uma
armadilha de interceptação do tipo Malaise (Townes, 1962),
sendo realizada uma coleta semanal durante dois peŕıodos
amostrais: a primeira no ińıcio da estação chuvosa (2 a 9
de Novembro de 2006) e outra no meio da estação seca (24
a 31 de Julho de 2007). As amostras foram conservadas em
álcool 70%.

A localidade amostrada neste estudo é conhecida como área
da Tereza, situada na região centro - oeste do PERD e é
considerada de mata primária. Tem um estrato arbóreo
bastante descont́ınuo com árvores muito altas espaçadas e
um sub - bosque desenvolvido com a presença de muitas
taquaras. Há muitos troncos cáıdos e clareiras próximos
ao local onde foram realizadas as amostragens do presente
estudo (Fontenelle, 2007).

A triagem ao ńıvel de famı́lia dos espécimes coletados foi
realizada com base em Borror, 1969.

Utilizando - se estereomicroscópio, modelo Stemi SV 6
(Zeiss), os indiv́ıduos da famı́lia Phoridae foram morfoti-
pados de acordo com o aparelho reprodutor, quetotaxia e
padrão de coloração do abdômen. Realizou - se a sexagem
dos indiv́ıduos, separados em machos e fêmeas para as duas
estações. Além disso, levando - se em conta a pigmentação
abdominal, os indiv́ıduos foram divididos em dois grupos:
melânicos, os que possúıam mais que 90% da área dos ter-
gitos pigmentada; e não - melânicos, os que possúıam área
dos tergitos pigmentada menor que 90%.

A composição das comunidades das duas estações foi anal-
isada para diversidade Alfa, Gama e Beta. A diversidade
Alfa foi analisada pela riqueza (número de espécies), ı́ndice
de Simpson (1949) e ı́ndice de Shannon (1949). Para di-
versidade Gama e Beta, usou - se o modelo de Whittaker
(1960). Para comparar as proporções (sexo e pigmentação)
obtidas para as estações, os dados foram comparados usando
- se Teste Z para duas proporções com ı́ndices de variância
distintos, com ńıvel de significância de 0.01.

RESULTADOS

Foram coletados um total de 50 indiv́ıduos na estação seca
e 303 na estação chuvosa.Essa diferença no tamanho da co-
munidade de foŕıdeos provavelmente é significativa, embora
não seja posśıvel fazer o teste de significância, pelo fato
da variância da população ser desconhecida e a variância
amostral não poder ser estimada, devido às coletas serem
únicas. Como esse é um resultado praticamente universal
quando se analisa taxa elevados, se generaliza que isso se
deva ao fator “bottom - up”, ou seja, ao simples fato da
disponibilidade de recursos ser muito maior no peŕıodo de
chuva.

Dos 303 indiv́ıduos da estação chuvosa, 240 eram machos
e 63 eram fêmeas, determinando uma razão sexual de 3.81
machos por fêmea. A partir de 240 machos, foram identifi-
cadas 76 morfoespécies (riqueza), obtendo - se uma média de
3.16 machos por morfoespécie. A partir de 63 fêmeas, foram
identificadas 31 morfoespécies, determinando uma média de
2.03 fêmeas por morfoespécie.

Dos 50 indiv́ıduos coletados na seca, haviam 39 machos e
11 fêmeas, obtendo - se uma razão sexual de 3.54 machos
por fêmea. Os 39 machos se distribuem em 18 morfoespécies
(riqueza), uma média de 2.17 machos por morfoespécie. Em
contrapartida, as 11 fêmeas constituem 6 morfoespécies, ob-
tendo uma média de 1.83 fêmeas por morfoespécie.

Não houve diferença significante na razão sexual das
estações, tanto ao ńıvel de abundância quanto de riqueza.
Elas apresentaram uma média de 2.66 machos por fêmea.
Uma proporção maior de machos é algo esperado, acentu-
ado em espécies R - estrategistas, como é o caso da famı́lia
em questão (Andersson, M. 1994). Como a fêmea natu-
ralmente é aquela que investe mais energia por unidade de
gameta e na geração dos embriões, hipotetiza - se que nela
surja algum processo de seleção do seu parceiro, deslocando
a razão sexual para um maior número de machos (Ander-
sson, M. 1994). Isso pode explicar a constância da razão
sexual, pois, mesmo que se esperasse um maior número de
fêmeas na estação chuvosa, devido a maior disponibilidade
de recursos e, portanto, maior potencial para produção de
larvas, há também uma maior produção de machos, man-
tendo a razão sexual.

Observando - se a ocorrência de morfoespécies de machos
nas duas estações, notou - se que 13 das 82 (15.85%) estão
presentes em ambas. Dessa forma, 5 morfoespécies apare-
ceram apenas na seca e 62 apenas na chuvosa.

Das 34 morfoespécies de fêmeas encontradas nas duas
épocas, 3 ocorreram em ambas (8.82%). Portanto, 3 mor-
foespécies apareceram apenas na seca e 28 apenas na chu-
vosa.

Para machos, a diversidade Gama e Beta foi de 82 mor-
foepécies e 0.7263, respectivamente. O ı́ndice de diversidade
Simpson foi de 0,0461 para Chuvosa e 0,085 para Seca; a
diversidade Shannon foi 3,7116 Chuvosa e 2,5707 Seca, e a
equitabilidade, 0,85446 Chuvosa e 0,8894 Seca.

As fêmeas mostraram os seguintes dados: diversidade
Gama, 34 morfoespécies e a Beta, 0.8378. Índice de diversi-
dade Simpson: Chuvosa 0,04403 e Seca 0,2727; diversidade
Shannon: Chuvosa 3,132 e Seca 1,4206; ı́ndice de Equitabil-
idade: 0,912 Chuvosa, 0,7928 Seca.

O maior número de espécies na estação chuvosa possivel-
mente reflete uma maior heterogeneidade ambiental nessa
época. Isso pode ser percebido nos ı́ndices de diversidade
de Simpson, que foi menor na época de chuva. Já o ı́ndice
de diversidade de Shannon foi maior na chuvosa, impul-
sionado pelo alto número de espécies “raras”, aquelas que
apareceram apenas uma vez na amostra.

A equitabilidade foi maior para os machos na seca e para as
fêmeas na chuvosa. Uma menor equitabilidade dos machos
na época chuvosa foi causada por uma espécie dominante,
que continha 43 dos 240 indiv́ıduos. Já uma maior hetero-
geneidade na distribuição das fêmeas na seca pode ter sido
influenciada pela pouca quantidade de morfoespécies, onde
uma pequena diferença quantitativa é proporcionalmente
maior.

Quanto à pigmentação, 37 dos 240 machos da estação chu-
vosa (15.4%) eram melânicos, os quais pertencem a 24 das
76 morfoespécies listadas (31.17%). Para o total de 63
fêmeas da estação chuvosa, o número de melânicos foi de 11
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indiv́ıduos (17.5%), pertencentes a 6 das 31 morfoespécies
distintas (19.4%).

Já na estação seca, um total de 11 dos 39 machos (28.2%)
foi considerado melânico, somando 5 das 18 morfoespécies
(27.8%), e uma única fêmea dentre as 11 (9,1%) encontradas
foi determinada como melânica, constituindo, igualmente,
uma única morfoespécie (16.7%).

As duas estações não apresentaram diferença significativa
quanto à razão total de melânicos, tanto na riqueza quanto
na abundância. A pigmentação parece não sofrer uma
pressão de fatores sazonais, ou as pressões se equilibram.
As pressões que influenciam o padrão de coloração são:
predação, seleção sexual e termorregulação. Um dado in-
teressante do trabalho foi a diversidade de padrões de col-
oração. Esses mostraram uma grande radiação (pouca con-
vergência adaptativa) sendo, praticamente, um padrão para
cada morfoespécie. Pode - se hipotetizar, portanto, que
a pressão que mais influencie o padrão de coloração dos
foŕıdeos seja a seleção sexual. A seleção sexual, como ap-
resentado pelo estudo, tende a especificar o padrão para
cada espécie. Se fosse predação, tenderiam a maiores
convergências e, se termorregulação, talvez a sazonalidade
mostrasse algum efeito na proporção de melânicos da co-
munidade. Vale lembrar que, sendo o caráter neutro nessa
famı́lia, esse resultado também seria esperado.

CONCLUSÃO

A diversidade encontrada na composição da comunidade
nas estações chuvosa e seca pode indicar que algumas
espécies possuem ciclos biológicos espećıficos, influenciados
por fatores sazonais (estenotópicas para esses fatores); e a
semelhança nessas composições pode indicar a ocorrência
de espécies mais generalistas quanto à sazonalidade (eu-
ritópicas).

Estudos como esse, integrados com estudos taxonômicos
e comportamentais, geram conhecimento das espécies que
compõe a fauna da Mata Atlântica e de seus limites de
tolerância, o que é de imensa importância quando se deseja
a conservação das espécies existentes. Economicamente, a
recompensa também é grande, pois esse conhecimento pode
ser usado para projetos que explorem os serviços ambientais
dessas moscas, como decomposição e controle de pragas.

O trabalho foi baseado apenas em duas coletas com uma
única amardilha em um único e similar ponto de mata
primária do Parque do Rio Doce, diferindo apenas quanto
as estações. Assim sendo, os resultados obtidos representam
apenas um local da mata. O ideal seria utilizar mais pontos
de coleta para obter - se conclusões mais sólidas. A equipe
pretende continuar com esse estudo, identificando as mor-
foespécies e analisando um número maior de amostras, a
fim de aprofundar os conhecimentos obtidos. Uma vez con-
clúıdo, ele dará informações suficientes para outros tipos de
análises, como estudos sobre a história evolutiva da famı́lia,
especiação e seleção sexual; sendo um pequeno passo na
minimização da “crise da dipterologia neotropical” na qual
vivemos.
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de Minas Gerais. Inf. Agrop., 12(138): 1 - 13.
Borror, 1969. Introdução ao estudo dos insetos.
Brown, B. V. 1995a. Review of ”Scuttle flies”: The
Phoridae. Bulletin Entomological Society of Canada, 27:41
- 42.
Brown, B.V. and D.H. Feener, Jr. 1995b. Effi-
ciency of two mass sampling methods for sampling phorid
flies (Diptera: Phoridae) in a tropical biodiversity survey.
Contributions in Science. No. 459, 10 pp.
Brown, B. V. 2004. Diversity of ant - decapitating flies
(Diptera: Phoridae: Apocephalus) from the ALAS project:
new results and projections. Sociobiology 44: 683–688.
Brown, B.V. 2005. Malaise trap catches and the cri-
sis in Neotropical dipterology. American Entomologist. 51:
180 - 183.
Fontenelle, J.C.R. 2007. Discriminação entre tipos
florestais por meio da composição e abundância de Dı́ptera.
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eral de Viçosa, 72 pp.
Simpson, E.H. (1949). Measurement of diversity. Na-
ture 163:688
Veloso, H.P.; Rangel Filho, A.L.R. & Lima, J.C.A.
1991. Classificação da vegetação brasileira, adaptada a
um sistema universal. Rio de Janeiro: IBGE, 124pp.
Weaver, W.; Shannon, C.E. (1949). The Mathemati-
cal Theory of Communication. Urbana, Illinois: University
of Illinois
Whittaker, R. H. 1960. Vegetation of the Siskioy Moun-
tains, Oregon and California. Ecological.Monographs 30:
279 - 338.

Anais do IX Congresso de Ecologia do Brasil, 13 a 17 de Setembro de 2009, São Lourenço - MG 3


