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INTRODUÇÃO

Ricinus communis L., popularmente conhecida como
mamona, é uma dicotiledônea pertencente à famı́lia
Euphorbiaceae. Segundo Amorim Neto et al., (2001),
ela foi introduzida no Brasil durante a colonização,
sendo encontrada desde o Rio Grande do Sul até a
Amazônia.
Elas são plantas cultivadas para extração de óleo con-
tido em suas sementes, que facilmente escapam do
controle e se tornam plantas daninhas. Além disso,
seu elevado porte e robustez causam o sombreamento
de outras plantas, dificultando a instalação de outras
espécies, podendo, nesse caso, ser considerada como
espécie invasora em habitats originais como o cerrado.
(LORENZI, 2000).
De acordo com Bahia (2007), o uso de óleo de mamona
para produção de biodiesel, um sucedâneo do diesel,
é uma das alternativas brasileiras para redução da im-
portação de derivados de petróleo e da emissão de polu-
entes, a exemplo de gases que provocam vários impactos
ambientais, incluindo o efeito estufa.
Esse trabalho se mostra importante por propiciar in-
formações à estudos futuros que possam verificar a su-
cessão ecológica em áreas de transposição de galharia.

OBJETIVOS

Investigar a abundância das ordens da meso e ma-
crofauna de artrópodes em uma área de transposição
de galharia com predominância de Ricinus communis
para, posteriormente, verificar o desenvolvimento do

processo da restauração ambiental.

MATERIAL E MÉTODOS

Os locais de amostragem pertencem à Reserva Legal
da UNESP (22o21’S; 49o01’W e 22°20’S; 49o00’W) que
apresenta vegetação do tipo cerrado, com fisionomia
predominante de cerradão e um estrato arbóreo bas-
tante denso (CAVASSAN et al., 006). O clima regional,
segundo a classificação de Köppen, é Cwa, mesotérmico
de inverno seco e a vegetação é t́ıpica do domı́nio de
floresta estacional semidećıdual, segundo a classificação
de VELOSO et al., (1991). O experimento foi realizado
numa área degradada adjacente, resultante de retirada
profunda do solo (cerca de 2 m) no ano de 1988. Poste-
riormente, há 16 anos houve uma segunda perturbação.
Durante todo esse peŕıodo a área permaneceu com pre-
dominância de braquiária, e ocorrência esparsa de ma-
mona. Em novembro de 2010 foi iniciado um procedi-
mento de transposição de galharia como parte de um
programa de restauração ecológica. Dentro da área de
transposição de galharia houve a invasão natural da
mamona formando dois agregados, medindo cada um
aproximadamente 250 m2.
As amostras foram obtidas em março e maio de 2011,
quatro meses após a transposição, através de dois
métodos. 1) Extração dos artrópodes com funil de Ber-
lese: cada amostra corresponde a um litro de serapi-
lheira retirada da superf́ıcie do solo. Este procedimento
foi adotado devido à irregularidade da área amostral. 2)
Armadilhas de queda (pitfall): cada amostra é o resul-
tado da coleta em frascos de 500 ml, durante cinco dias
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de exposição no campo. Foi coletada uma amostra pela
armadilha pitfall e três amostras da serrapilheira, tota-
lizando quatro amostras. A identificação dos espécimes
em ńıvel de ordem e a nomenclatura taxonômica foram
baseadas em Triplehorn & Jonnson (2011).

RESULTADOS

Para a comunidade de serrapilheira, foram amostrados
785 espécimes distribúıdos em 13 ordens, com maior
frequência de Acari (78,3%), seguida de Collembola
(8,0%) e Hemiptera (3,5%). Os ácaros são mesoinver-
tebrados amplamente distribúıdos e abundantes atu-
ando na decomposição edáfica. Encontramos maior do-
minância da ordem Acari e menor número de grupos
fauńıstico, assim como Hoffmam et al., (2009) que en-
controu o mesmo em área de cultivo de mamona com-
parada a área nativa de caatinga, evidenciando baixa
diversidade nesse ambiente. Enquanto que a menor
frequência de collêmbolos evidencia a degradação do
solo e se mostram eficientes bioindicadores, segundo
Oliveira e Solto (2011).
Na armadilha pitfall foram coletadas espécimes da ma-
crofauna de solo, resultando em um total de 3.918 in-
div́ıduos distribúıdos em 15 ordens, a maioria da ordem
Hymenoptera Formicidae (87,0%). Resultados seme-
lhantes foram obtidos por Araujo et al., (2010). Essa
famı́lia está bem adaptada à diferentes habitats (Correa
et al., 006). A presença de Collembola (7,5%) pode ser
explicada pela habilidade de saltar caracteŕıstica dessa
ordem, considerando que este tipo de armadilha não é
a mais eficiente para a coleta de animais da mesofauna,
como Acari e Collembola (Correia e Oliveira, 2000). Ao
término das coletas foram encontrados 4.703 espécimes
nos dois métodos utilizados.

CONCLUSÃO

A área degradada de mamona apresentou grande do-
minância de Hymenoptera (Formicidae) e Acari entre
os organismos da macrofauna e mesofauna, respectiva-
mente. Informações mais completas sobre a fauna de
artrópodes que habitam a superf́ıcie do solo foram ob-
tidas pela utilização de dois métodos de amostragem.
Tais resultados descritivos são essenciais para o moni-
toramento da sucessão da fauna de artrópodes no pro-

cesso de restauração ecológica.

REFERÊNCIAS

AMORIM NETO, M. S.; ARAÚJO, A. E.; BELTRÃO,
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Paráıba, Brasil. Revista Caatinga. Mossoró, v.22, n.3,
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