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INTRODUÇÃO

No Brasil existem cerca de 25.000 espécies de Lepidoptera,
dentre as quais aproximadamente 7.800 são borboletas (Pa-
pilionoidea e Hesperioidea). Pela fragilidade de muitas
espécies de borboletas às alterações ambientais, elas servem
como bioindicadoras para ajudar no planejamento e admin-
istração de reservas naturais (Brown Jr & Freitas, 1999;
Iserhard & Romanowski, 2004).

A Floresta Amazônica tem passado por diversas mudanças
ocasionadas especialmente pelo aumento da população.
Como conseqüência, a paisagem torna - se cada vez mais
descaracterizada, sendo transformada em áreas para fins
madeireiros, pequenas roças e propriedades rurais com
pastagem (Amaral et al., 1998).

O Cerrado é caracterizado por um mosaico composto de
diversos tipos de vegetação (Silva et al., 2008), cuja carac-
teŕıstica marcante é a presença de árvores e arbustos com
aspecto retorcido (Pessoa et al., 1997), mas existem fisiono-
mias com caracteŕısticas diferentes. A mata ciliar com-
preende a vegetação florestal que acompanha as margens
dos rios (Ribeiro & Walter, 2008). Ela serve de refúgio para
inúmeras espécies, principalmente na seca, fornecendo ali-
mento à fauna, além de proteger os cursos d’água, evitando
erosões do solo e preservando a biodiversidade (Leandro &
Viveiros, 2003).

No estado de Mato Grosso a Floresta Amazônica ocupa uma
área aproximada de 54%, o Cerrado 39% e o Pantanal 7%.
O munićıpio de Pontes e Lacerda (MT) está situado em
uma área de transição da Floresta Amazônica com o Cer-
rado (IBGE, 2004). A localização em uma área de transição
entre os dois maiores biomas do páıs, e a ausência de estu-
dos com biodiversidade de borboletas no munićıpio motivou
a iniciativa de realizar o presente trabalho.

OBJETIVOS

O objetivo geral foi inventariar a comunidade de borboletas

da mata ciliar do Rio Guaporé em dois pontos do munićıpio
de Pontes e Lacerda-MT. Os objetivos espećıficos consisti-
ram em (1) verificar a riqueza observada e abundância de
espécies e (2) associá - las com a sazonalidade; (3) observar
o horário de atividade das espécies mais abundantes e (4)
elaborar um guia com fotos de todas as espécies.

MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Área de Estudo e Método de Coleta

O estudo foi realizado em dois pontos na mata ciliar do
Rio Guaporé localizadas na Fazenda Ouro Preto (15º 12’
55.4”S e 59º 16’ 54.7”O) e na Estância LG (15º 12’ 47.7”S
e 59º 17’ 06.8”O), ambas distantes a 14 km do peŕımetro
urbano do munićıpio de Pontes e Lacerda (15º 13’ 16”S e
59º 20’ 18”O), região sudoeste do Estado de Mato Grosso.
A distância entre os dois pontos de coleta foi de 500m.

Nas duas fazendas, a vegetação predominante é a pastagem.
A Fazenda Ouro Preto possui 116 hectares, com 10 hectares
de mata ciliar e a Estância LG possui 38 hectares, sendo três
hectares de mata ciliar.

Foram realizadas coletas nas duas propriedades, durante os
meses de fevereiro a julho/2008. Em cada mês coletou - se
por 11 horas, no peŕıodo entre 7h - 18h.

As coletas foram ativas com puçás entomológicos e esforço
amostral de dois coletores. Dentro do peŕıodo, as cole-
tas eram divididas por hora, a fim de observar se existem
horários de maior freqüência das espécies. As condições am-
bientais que influenciam no aumento da atividade das bor-
boletas (ex. tempo limpo e/ou pouco vento) foram obser-
vadas antes da realização das coletas, para que a eficiência
de coleta fosse melhorada.

As borboletas coletadas eram sacrificadas com a pressão
torácica e posteriormente acondicionadas com as asas
fechadas em um envelope de papel manteiga que continha
as informações de coleta. As borboletas visualizadas e de
identidade conhecida não foram coletadas, mas registradas
na planilha de campo. Ao final de cada coleta, os envelopes
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contendo as borboletas eram depositados em uma lata de
18 litros com naftalina.

A segunda etapa foi a montagem do material coletado,
que ocorreu da seguinte maneira: as borboletas eram rei-
dratadas em câmera úmida por 24 horas, em seguida foram
montadas em esticadores e depois desidratadas em uma est-
ufa caseira (armário de madeira com lâmpada incandescente
de 60W).

Assim que retiradas da estufa, as borboletas foram incorpo-
radas nas gavetas entomológicas de acordo com a famı́lia
pertencente. Os exemplares estão depositados no Labo-
ratório de Entomologia do Campus Universitário de Nova
Xavantina, UNEMAT.

3.2 Identificação das Espécies e Análise dos Dados

A identificação de algumas espécies (Nymphalidae) foi feita
com base em Brown Jr. (1992) e Uehara - Prado et al.,
(2004). Outras espécies foram fotografadas em máquina dig-
ital (Sony® Cyber - shot 7.2 mega pixels) e enviadas por e
- mail para confirmação ou identificação pelos especialistas
do Departamento de Zoologia da UNICAMP.

Os dados de coleta e identificação de cada indiv́ıduo foram
inseridos em uma planilha do Excel® 2003, que foram uti-
lizados para a construção dos gráficos de riqueza observada
e abundância.

O guia das espécies foi editado no programa CorelDraw®
X4.

RESULTADOS

4.1 Comunidades de borboletas

Um total de 66 horas (11h/mês) de amostragem resultou
em 392 indiv́ıduos (286 coletados e 106 observados), dis-
tribúıdos em 56 gêneros e 77 espécies. Das famı́lias de bor-
boletas, apenas Papilionidae não foi registrada.

Para riqueza observada os resultados foram: Nymphali-
dae (48), Riodinidae (11), Pieridae (06), Hesperiidae (11)
e Lycaenidae (02). Com relação à abundância obteve - se:
Nymphalidae (295), Pieridae (44), Riodinidae (29), Hesperi-
idae (22) e Lycaenidae (02).

A ocorrência de algumas espécies sugere a descaracterização
do hábitat, pois várias borboletas coletadas são t́ıpicas
de ambientes abertos (ex. Pyrgus orcus (Stoll, 1780),
Eurema elathea (Cramer, 1777), Euptoieta hegesia hege-
sia (Cramer, 1779) Anartia amathea roeselia (Eschscholtz,
1821) e Junonia evarete (Cramer, 1779)), o que não se es-
perava encontrar em uma mata ciliar conservada. A área
tem sido afetada por perturbações antrópicas, que certa-
mente restringem o estabelecimento e a sobrevivência de
outras espécies indicadoras de uma mata ”saudável”.

4.2 Sazonalidade

O número de indiv́ıduos (273) e de espécies (63) foi maior
na estação seca do que na estação chuvosa (123 indiv́ıduos
e 42 espécies). Possivelmente isso aconteceu devido às áreas
de mata ciliar corresponderem a refúgios de várias espécies
durante o peŕıodo da seca, visto que possuem melhores
condições de temperatura, umidade e alimento. Assim, as
espécies de áreas próximas com condições menos favoráveis
migram para as matas ciliares. Além disso, na estação seca
a vegetação dispońıvel para a alimentação das lagartas é

menos diversificada, enquanto na estação chuvosa a veg-
etação está sempre se renovando proporcionando uma ali-
mentação mais variada (Brown Jr. 1992).

4.3 Horário de atividade e guia das espécies

O horário de maior abundância e riqueza foi das 13 - 14h e
o menor na primeira hora de coleta e nas últimas duas. No
Cerrado leste - matogrossense, os resultados mostraram - se
semelhantes (Dell’Erba & Zillmer, em prep.).

As coletas realizadas no peŕıodo depois do meio dia tiveram
uma maior abundância (228 indiv́ıduos). Segundo Lourenço
(2003) a temperatura no peŕıodo vespertino é mais proṕıcia
porque a umidade da manhã não está presente e também
porque os insetos costumam sair no peŕıodo da tarde para
se reproduzir.

Muitas espécies apresentaram peŕıodo de atividade em
horários únicos, outras somente em horários mais quentes da
manhã e da tarde. Existem também as espécies que foram
registradas em praticamente todos os horários (ex. P. orcus
e J. evarete).

O guia consiste em 154 imagens dorsais e ventrais das 77
espécies coletadas, organizado por famı́lias/subfamı́lias. A
sua confecção foi idealizada para ser publicado em uma re-
vista eletrônica, a fim de que seja uma ferramenta auxiliar
para identificação das espécies em estudos similares de out-
ras áreas do Brasil, especialmente envolvendo os biomas do
Cerrado e Floresta Amazônica.

CONCLUSÃO

Durante o inventário, Nymphalidae foi a famı́lia mais abun-
dante (n=295) e mais rica (n=48). Lycaenidae foi a menos
diversa, possivelmente pelo fato de que os locais de coleta
estão sofrendo perturbação antrópica cont́ınua. Na estação
seca obteve - se uma maior riqueza e abundância obser-
vada. A riqueza observada de borboletas foi mais elevada
nos horários da tarde, especialmente entre as 13 - 16h. No
entanto, análises mais refinadas deverão ser feitas para con-
firmar tal observação. O guia das 77 espécies servirá como
subśıdio para identificação em estudos futuros sobre a fauna
de borboletas.
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do século XX, Vol. 5-Invertebrados terrestres (Brandão,
C.R.F.; Cancello, E.M. [eds.]). FAPESP, São Paulo, 1999,
p.225 - 243.

Anais do IX Congresso de Ecologia do Brasil, 13 a 17 de Setembro de 2009, São Lourenço - MG 2



IBGE, 2004. Biomas. Dispońıvel em:
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