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INTRODUÇÃO

Reduviidae é a maior famı́lia entre os heterópteros pre-
dadores terrestres, com cerca de 6250 espécies, 913
gêneros e 25 subfamı́lias. Pesquisas com esse ta-
xon ainda são muito escassas, considerando - se a
abundância da fauna mundial dos representantes dessa
famı́lia, com rica diversidade taxonômica, geográfica,
ecológica, trófica, morfológica, biológica e etológica
(GIL - SANTANA e ZERAIK, 2003). No Brasil, a
maior parte dos levantamentos enfoca apenas os ńıveis
taxonômicos de famı́lia ou superfamı́lia, e de grupos li-
gados a agroecossistemas (SCHMIDT e BARCELLOS,
2007). Na região do semiárido nordestino pouco ou
quase nada se sabe sobre a distribuição desse grupo, e
conhecer a riqueza e diversidade da fauna local é im-
portante para compreensão do papel deste táxon como
elemento deste ecossistema
Segundo Oliveira et al., (2009), a falta de planejamento
no uso dos recursos fornecidos pelo bioma tem propor-
cionado a fragmentação da sua cobertura vegetal, res-
tringindo sua distribuição a remanescentes que podem
ser considerados refúgios para a biodiversidade local.
Estudos dessa natureza vem a enriquecer os conheci-
mentos sobre a ecologia do grupo, principalmente em
ambiente de caatinga, onde pouco se conhece sobre o
grupo, ou onde o grupo foi estudado.

OBJETIVOS

Comparar a ocorrência de reduvíıdeos em dois fragmen-
tos vegetais de caatinga em estação de seca e de chuva.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado em duas áreas de caatinga no
Estado da Paráıba: Mata de Paus Brancos (MPB), mu-
nićıpio de Catolé de Boa Vista, com 1.190 ha de caa-
tinga xerófila - arbustiva e arbórea - arbustiva, com pre-
dominância de espécies de Apocynaceae, Bombacaceae,
Sapotaceae, Anacardiaceae, Burseraceae e Caesalpini-
aceae (GUSMÃO e DUARTE, 2001); e Estação Expe-
rimental de São João do Cariri (EEJSC), munićıpio de
São João do Cariri, área de caatinga arbustiva aberta
de 381 ha, com predominância de Caesalpinia pyrami-
dalis Tul., Croton sonderianus Mull. Arg., Combre-
tum leprosum Mart., Jatropha mollissima (Pohl) Baill,
Aspidosperma pyrifolium Mart. e Tacinga palmadora
(Britton e Rose) N. P. Taylor e Stuppy (BARBOSA et
al., 007).
Os indiv́ıduos foram amostrados em peŕıodos de lua
nova com armadilhas luminosas Luiz de Queiroz modi-
ficada, instaladas a 2 m do solo e alimentada por ba-
teria de 45A e 12 V. Na MPB as coletas ocorreram
de mar/2000 a fev/2001, enquanto na EESJC foi de
mar/2006 a abr/2007. Nessa área a bateria foi acio-
nada por uma fotocélula durante toda a semana da lua
nova. Até o momento os indiv́ıduos foram identificados
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em morfoespécies (morfotipo).
A similaridade entre as áreas foi calculada com base no
ı́ndice de Sörensen. Análise de correlação de Spearman
entre a flutuação populacional dos triatomı́neos e os
dados de pluviosidade, umidade relativa do ar e tempe-
ratura foram realizadas utilizando o pacote estat́ıstico
Statistic 7.0.

RESULTADOS

Foram amostradas 11 morfoespécies, com 56 in-
div́ıduos, nas duas áreas. Duas morfoespécies foram
comuns às duas áreas (sp1 e sp3), seis foram exclusivas
da EESJC (sp2, sp4, sp5, sp6, sp7 e sp8) e três da MPB
(sp9, sp10 e sp11). As morfotipos mais abundantes fo-
ram sp11 (08) na MPB, e sp4 (10) e sp1(09) na EESJC.
A população das morfoespécies para MPB foi obser-
vada apenas em três meses, no peŕıodo de seca, com
maior quantidade de indiv́ıduos em fev/2001 (ińıcio do
peŕıodo de chuva), cujas morfotipos mais abundantes
foram sp11 (08) e sp1 (05). Já para a EESJC verifi-
cou - se uma distribuição mais regular, com ocorrência
de Reduviidae em oito meses e maior abundância po-
pulacional em set/2006 (peŕıodo de seca), com maior
número de indiv́ıduos para as morfotipos sp1 (09), sp4
(10) e sp6 (08). Não houve correlação entre os elemen-
tos climáticos e a abundância dos Reduviidae nas duas
áreas e verificou - se pouca similaridade entre elas (0,33)
em relação a esses insetos.
A baixa riqueza e abundância observada na MPB talvez
estejam relacionadas às condições antropizadas da área.
Gusmão e Duarte (2004) verificaram baixa riqueza de
Sphingidae nessa mesma área de estudo, atribuindo isso
talvez a eficiência do raio de alcance da luz ultravio-
leta em área aberta, como é o caso da MPB. Apesar
de as condições de clima, umidade do solo, disponibili-
dade de plantas hospedeiras e presença de predadores
nos ambientes, entre outros, serem determinantes para
influenciar picos sazonais das populações de insetos e
promover migrações em busca de recursos de habitat
para diapausa ou para garantirem alimentação de suas
larvas (JANZEN, 1983), é provável que a condições de
paisagem da EESJC reflitam melhor as exigências da
comunidade dos Reduviidae encontrados em área de ca-
atinga.

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos indicam que apesar de ambas
as áreas comporem um mesmo bioma do Estado da
Paráıba, a população de Reduviidade apresenta uma
distribuição particular em cada área em relação à ri-
queza e sazonalidade. O ńıvel de perturbação antrópica
verificado na MPB é um fator a ser considerado como
de influência nos resultados observados. A paisagem
verificada na EESJC apresenta - se mais conservada
e pode influenciar na diversidade e distribuição sazo-
nal dessas populações As particularidades observadas
nesses dois fragmentos denotam a importância da ma-
nutenção e conservação dos remanescentes de caatinga
para salvaguarda de sua biodiversidade.
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sidade e análise fauńıstica de Sphingidae (Lepidoptera)
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