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INTRODUÇÃO

Em conseqüência das atividades humanas, atualmente
existe uma porção de aproximadamente 7,5% da Flo-
resta Atlântica, em mosaicos de diferentes formas e
tamanhos. Devido à grande devastação e ao fato
do bioma possuir uma alta concentração de espécies
endêmicas, é classificado como um dos mais importan-
tes hotspots no âmbito global (Myers et al., 000). A
Floresta Atlântica da região de Pernambuco está in-
serida no Centro de Endemismo Pernambuco (CEPE)
sendo a porção da floresta com maior desmatamento e
menor conhecimento da diversidade biológica (Silva &
Tabarelli, 2001).Grupos de insetos têm sido utilizados
em estudos de biomonitoramento da Floresta Atlântica,
dentre eles os besouros escarabéıneos (Gardner el al.,
2008). Estes são importantes componentes dos ecossis-
temas por contribúırem principalmente com a ciclagem
de nutrientes do solo e dispersão secundária de semen-
tes durante suas atividades de nidificação (Andresen &
Feer, 2005). São eficientes bioindicadores, pois possuem
comunidades bem definidas e apresentam variações fa-
cilmente observáveis entre ambientes preservados e al-
terados, tanto por causas bióticascomo abióticas, alte-
rando a riqueza e abundância de espécies de maneira
bem senśıvel no ambiente, possuem uma abundância
alta; sua metodologia de coleta é eficiente e bem de-
finida; a taxonomia desse grupo possui bases sólidas
(Hernandéz & Vaz - de - Mello, 2009; Spector, 2006).

OBJETIVOS

Avaliar a distribuição dos besouros escarabéıneos nos
ambientes de borda e núcleo em um conjunto de frag-
mentos de Floresta Atlânticade Pernambuco.

MATERIAL E MÉTODOS

Local de EstudoAs coletas foram realizadas em seis
fragmentos de mata, de diferentes tamanhos,na usina
Trapiche (08o 35’22.4 ”S, 35o 06’54 .9”W), situada
no munićıpio de Sirinhaém, estado de Pernambuco.
Os fragmentos amostrados apresentavam as seguin-
tes áreas (em hectares): 8,12; 40,03; 75,88; 100,57;
288,33;469,76.Essa região está situada no Centro de
Endemismo de Pernambuco (CEPE) (Silva & Caste-
letti, 2003) e possui aproximadamente 4.000 ha de flo-
resta ombrófila densa, ocorrendo em alturas inferiores
a 100m (Alves, 2009). Foram duas coletas, uma no
mês de julho (peŕıodo chuvoso do ano) e uma no mês
de dezembro de 2010 (peŕıodo seco do ano). Coleta e
Análise de DadosEm cada fragmento foi estabelecido
um ponto na borda (a 50m da margem) e outro no
núcleo (a 200m da margem). Para isso foram utiliza-
das armadilhas do tipo pitfall iscadas com excremento
humano (30g). Em cada ponto foram instaladas qua-
tro armadilhas distantes 20m entre si. Após 48 horas, o
material coletado foi retirado, montado e identificado.
A abundância e composição de espécies de besouros es-
carabéıneos foram comparadas, entre os ambientes de
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borda e núcleo dos fragmentos, através da análise de
escala multidimensional métrica (NMDS), utilizando a
abundância para ordenação, através do ı́ndice de Bray
- Curtis. As diferenças relativas entre os valores de
R do teste ANOSIM foram usadas para determinar os
padrões de similaridade entre as comunidades de besou-
ros escarabéıneos nos ambientes de borda e núcleo dos
fragmentos. Esses testes foram realizados no software
PRIMER 6.0.

RESULTADOS

Foram obtidos 1.917 espécimes pertencentes a 15
espécies. Houve uma abundância estatisticamente
maior no núcleo dos fragmentos (1067) em detrimento
às bordas (850). No núcleo dofragmento geralmente
há maior proteção e estabilidade de habitat, propor-
cionando maior viabilidade do recurso devido ao meio
mais úmido (Gill, 2000). Tratando - se da riqueza, não
houve diferença significativa, mas duas espécies foram
exclusivas da borda e três exclusivas ao núcleo. Entre-
tanto, todas essas espécies ocorreram em “singleton”,
podendo ter ocorrido com exclusividade nos ambien-
tes ao acaso. Provavelmente besouros escarabéıneos
apresentam uma especialização para cada ambiente dos
fragmentos (Siddal & Hoevenaars, 2004). Ou, ainda os
fragmentos não possuem tamanho suficiente para de-
senvolver padrões de vegetação e suporte diferenciado
entre borda e núcleo, podendo esses fragmentos serem
considerados apenas uma ”grande borda”. Sabe se que
ambientes degradados apresentam menor capacidade de
suporte de um diverso grupo de besouros escarabéıneos
(Nichols et al., 007).De acordo com o ANOSIM, não
houve variação efetiva na composição dos besouros es-
carabéıneos da borda em relação ao núcleo (R: - 0,081;
ńıvel de significância: 98,9%). No NMDS não houve
agrupamento diferenciando os resultados da borda e do
núcleo dos fragmentos.

CONCLUSÃO

O conjunto de fragmentos amostrado apresenta carac-
terização diferenciada da abundância dos besouros es-
carabéıneos entre ambientes de borda e núcleo. A ri-
queza, por outro lado, não se mostrou muito espećıfica

nas regiões de borda e núcleo. Estudos posteriores de-
vem ser realizados para se compreender qual parâmetro
influencia essa pouca diferenciação entre a borda e o
núcleo dos fragmentos.
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