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Brasil limarenanc@gmail.com

INTRODUÇÃO

A diversidade biológica é fundamental no equiĺıbrio
dinâmico e na produtividade dos ecossistemas (Kotwal
at al. 2008). Vários estudos vêm sendo realizados para
minimizar os impactos causados pela ação antrópica em
diversas áreas de reserva florestal. A minimização dos
impactos antrópicos proporciona a sustentação da vida
e garante as funções do ecossistema florestal (Camphora
& May 2003). A avaliação dos impactos pode ser me-
lhor entendida pelo uso de insetos bioindicadores que
apresentam rápida resposta as alterações ambientais
(Wink et al., 2005). Vários grupos de insetos são
empregados no monitoramento da qualidade ambien-
tal, como: Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera e
Orthoptera. Ainda são poucos estudados, principal-
mente, por serem de dif́ıcil identificação ou por pro-
blemas de taxonomia incipiente desses grupos. Devido
a importância dos insetos bioindicadores da qualidade
ambiental e aos problemas taxonômicos deste grupo,
um inventário para avaliar a comunidade de Hexapoda
na Floresta Nacional de Pacotuba - ES e verificar a as-
sociação destes com os impactos observados foi de suma
importância para região e a comunidade cient́ıfica.

OBJETIVOS

Executar um levantamento de Hexapoda na Floresta
Nacional de Pacotuba, ES.

MATERIAL E MÉTODOS

O levantamento de Hexapoda foi desenvolvido na Flo-
resta Nacional (FLONA) de Pacotuba, com área de
450,59 hectares, em Pacotuba, distrito de Cachoeiro de
Itapemirim, no estado do Esṕırito Santo, Brasil.
A amostragem foi realizada quinzenalmente, no peŕıodo
entre maio de 2009 e novembro de 2009, utilizando ar-
madilhas de solo do tipo pitfall adaptadas em potes
de plásticos com 10 cm de diâmetro e 15 cm de altura,
mantidas enterradas ao ńıvel da superf́ıcie do solo e com
300 ml de formol dilúıdo em uma concentração de 4%,
solução de preservação dos espécimes capturados.
Foram utilizadas 14 armadilhas distribúıdas em dois lo-
cais dentro da floresta. O primeiro ponto era localizado
em uma área plana e o segundo em uma área ı́ngreme.
Os espécimes capturados foram montados, posterior-
mente identificados em menor ńıvel espećıfico conforme
Borror &¡span style=”font - family: Times New Ro-
man;� Delong (1969) e depositados no laboratório de
zoologia, do Centro Universitário São Camilo ES.

RESULTADOS

Foram coletados 2858 indiv́ıduos com maior número
de espécies das ordens Coleoptera (39,6%), Orthop-
tera (19,6%), Hymenoptera (13,5%) e demais or-
dens, como Diptera (2%), Isoptera (1,8%) Lepidoptera
(0,4%), Blattariae (0,2%), Hemiptera (0,2%), Dermap-
tera (0,1%) e Mantodea (0,7%), além da classe Collem-
bola (22,1%).
A ordem Coleoptera foi mais abundante durante os me-
ses de setembro a novembro, pois esses animais podem
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apresentar distribuição sazonal na área ou se aglome-
rarem para o peŕıodo de reprodução. A famı́lia mais
abundante de Coleoptera foi Scarabaeidae. Esta influ-
enciou a abundância por pertencerem à guilda trófica
decompositora. Os dados revelaram que a área apre-
senta grande diversidade de Coleoptera. Esta ordem
vem sendo utilizada com frequência como bioindicadora
da qualidade ambiental (Hernández & Vaz - de - Mello
2009, Teixeira et al., 2009), pois esses animais respon-
dem mais rapidamente às mudanças que ocorrem no
ambiente.
O segundo maior número de indiv́ıduos coletados foram
os Collembola com expressiva abundância nos meses de
maio a agosto, peŕıodo em que houve precipitação de
curta duração e frequência deixando o solo da área bas-
tante úmido. A umidade do solo proporciona o cresci-
mento de fungos e bactérias que são utilizados como
principal componente da dieta alimentar deste grupo
taxonômico, pois atua diretamente na ciclagem de nu-
trientes e consequentemente a fertilização do solo (Bel-
lini & Zeppelini 2009, Rojas et al., 2009). ndo mi-
croartrópodos. antes condiçdos sA manutenção e pre-
servação dos recursos de alimentos a região favorece um
habitat adequado para os insetos.

CONCLUSÃO

Os dados representam um levantamento preliminar da
fauna de insetos na FLONA de Pacotuba, mas mesmo
assim a representatividade de insetos foi elevada. Os
valores sugerem que a biodiversidade de insetos na
FLONA de Pacotuba pode ser ainda muito maior, pois
foram constatados vários espécimes morfologicamente
distintos para cada táxon capturado. O maior conhe-
cimento da fauna de insetos em Pacotuba está sendo
obtido mediante a realização de um inventário da en-
tomofauna, por um peŕıodo de 2 anos. Os dados para
este peŕıodo proporcionarão conclusões sobre o compor-
tamento, sazonalidade e nicho ecológico dos represen-
tantes de cada táxons.
Avaliar a serrapilheira da floresta de Pacotuba é mais

uma das metas a serem alcançadas durante os próximos
levantamentos, pois este é considerado como nicho
ecológico de muitos insetos. Além de evitar a influencia
das armadilhas nesta modalidade de captura durante o
mesmo peŕıodo de levantamento.
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