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INTRODUÇÃO

            Os besouros da subfamília Scarabaeinae, popularmente conhecidos como besouros rola-bosta apresentam hábitos alimentares coprófagos e 
necrófagos (Halffter & Matthews, 1966). Esses besouros são divididos de acordo com seu comportamento de nidificação em três guildas principais: 
telecoprídeos, paracoprídeos e endocoprídeos (Halffter & Edmonds, 1982). Devido a estes comportamentos, os rola-bosta desempenham um 
importante papel na manutenção dos ecossistemas, pois atuam na ciclagem de nutrientes, bioturbação do solo, decomposição, crescimento de 
plantas, dispersão secundária de sementes, supressão de parasitas, controle populacional de moscas e regulação trófica (Nichols et al. 2008).
            Os Deltochilini (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) são uma relevante tribo de telecoprídeos neotropicais. O gênero Deltochilum
, endêmico das Américas (Halffter, 2003), compreende 12 subgêneros e 80 espécies, sendo a maioria necrófaga (Silva et al. 2012).

OBJETIVO

            Este trabalho tem como objetivo avaliar padrões de ocorrência do gênero Deltochilum em fitofisionomias de Cerrado e sua atratividade em 
diferentes estágios de decomposição por carcaças de suínos.

MATERIAL E MÉTODOS

            Foram utilizadas seis gaiolas de ferro com proporções de 1m x 1m x 80cm iscadas com carcaças de porcos (Sus scrofa) de 2,0 a 2,5kg, 
rodeadas por quatro pitffals de 60cm x 60cm x 10cm, contendo uma mistura de água, sal e detergente. Ao todo foram instaladas seis armadilhas 
iscadas uma vez por mês, em três fitofisionomias (cerrado sensu stricto, campo sujo e mata de galeria) de duas áreas de coleta com 26,7 km de 
distância entre si, Parque Nacional de Brasília – PNB e Fazenda Água Limpa – FAL/UnB. As coletas foram realizadas durante dois anos (2017 – 
2018), durante as estações chuvosa (outubro, novembro e dezembro) e seca (junho, julho e agosto), com as devidas autorizações – ICMBio/Sisbio 
(n° 58287-1).
            As armadilhas foram monitoradas diariamente pela manhã, sendo coletados os besouros necrófagos e dados de temperatura, umidade, 
precipitação e estágio de decomposição da carcaça seguindo as definições de Payne (1965). Os espécimes capturados foram armazenados em álcool 
70% e em seguida alfinetados, devidamente etiquetados e armazenados em caixas entomológicas. O material coletado foi contabilizado, triado e 
identificado com o auxílio da chave dicotômica para Scarabaeidae proposta por Vaz-de-Mello et al. (2011).
            A abundância por espécie foi correlacionada às fitofisionomias através do Teste Exato de Fisher. A abundância do gênero foi correlacionada 
às fitofisionomias e ao estágio de decomposição através do teste Chi-quadrado (x²). Os dados foram processados no programa R.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

            Foram coletados 60 indivíduos pertencentes a quatro espécies do gênero Deltochilum: Deltochilum bezdeki (28 indivíduos), Deltochilum
sp.1 (19), Deltochilum sp.2 (7) e Deltochilum sp.3 (6 indivíduos). Todos os indivíduos foram coletados na estação chuvosa, como geralmente ocorre 
com besouros rola-bosta no Cerrado brasileiro (Puker et al. 2014).
            Entre os estágios de decomposição, houve preferência pelo estágio de esqueletização (x² = 26,7; P < 0,001), podendo ser atribuída à 
diminuição de competição interespecífica na fonte de recurso (Krell, 2003). A abundância por espécie apresentou correlação positiva às 
fitofisionomias (P < 0,001), indicando uma preferência por hábitat de acordo com nicho de cada espécie. Entre as fitofisionomias amostradas, o 
campo sujo apresentou o maior número de indivíduos e ocorrência do gênero (x² = 12,4; P = 0,002), que segundo Krell et al. (2003) pode ser 
explicado pela forte relação entre besouros telecoprídeos (roladores) e ambientes abertos. Para esses besouros, há a cooperação entre os sexos 
durante a nidificação, onde os machos rolam as esferas com recursos e as fêmeas escavam os ninhos (Halffter & Edmonds, 1982). Porém, a 
formação e o deslocamento dessas esferas são energeticamente custosos (Bartholomew & Heinrich, 1978), sendo vantajoso para o macho o 
aquecimento do corpo antes do rolamento (Heinrich & Bartholomew, 1979). Portanto, ambientes abertos como a fitofisionomia de campo sujo 
podem favorecer o aquecimento do corpo dos besouros. Em contrapartida, na mata de galeria foi encontrada uma maior riqueza de espécies, e a 
coleta exclusiva dos seis indivíduos da espécie Deltochilum sp.3.

CONCLUSÃO

            Este estudo mostrou que sob tais circunstâncias de coleta, Deltochilum foi majoritariamente atraído por carcaças de porco em decomposição 
tardia. O gênero apresentou preferência por fitofisionomia de campo sujo (área aberta), tendo variações de preferência de estágio de decomposição 
da carcaça e fitofisionomias entre as espécies. Todos os besouros do gênero foram coletados na estação chuvosa. São necessários mais estudos, a 
fim de levantar novos dados ecológicos sobre os besouros necrófagos.
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