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INTRODUÇÃO

No ambiente terrestre, os insetos representam o táxon
mais abundante e diverso e utilizam diversos recursos
como fonte de alimento. Um desses recursos é o cadáver
de um animal Catts & Goff (1992). Por isso, quando
o cadáver em questão é de uma pessoa cuja morte se
deu de maneira suspeita, os insetos atráıdos ao corpo
podem fornecer informações importantes durante as in-
vestigações policiais.
A ciência que aplica conhecimentos dos insetos em
investigações criminais é denominada entomologia fo-
rense (Catts & Goff, 1992; Oliveira - Costa, 2007). Se-
gundo Oliveira - Costa (2007), os insetos podem ser
úteis de diversas formas: na estimativa do intervalo pós
- morte (IPM) do indiv́ıduo; indicar se o corpo foi mo-
vimentado de um local para outro; perceber se houve
algum tipo de traumatismo no corpo.
A estimativa do IPM baseia - se no tempo de desenvol-
vimento de certos insetos, como d́ıpteros e coleópteros.
Porém, nem todos os insetos encontrados no cadáver
são úteis na estimativa do IPM, em especial quando
a sua presença relaciona - se apenas à predação ou à
utilização de fluidos corpóreos como complemento nu-
tricional. Neste caso, tais insetos podem indicar o local
de óbito e informar se o corpo foi movimentado da cena
original (Oliveira - Costa, 2007).
As formigas estão presentes em cadáveres humanos su-
jeitos às análises forenses podendo produzir artefatos

que são confundidos por mutilações ou ferimentos, in-
duzindo a erros nas investigações (Moretti & Ribeiro,
2006). Lindgren et al., . (2011) relataram que as for-
migas de fogo (Solenopsis invicta) monopolizaram um
cadáver, impedindo a colonização inicial por d́ıpteros,
interferindo na estimativa do IPM.
Infelizmente, nem todos os inventários da entomofauna
cadavérica enfatizam as formigas. No Brasil, há apenas
os trabalhos de Cruz & Vasconcelos (2006) e Gomes et
al., . (2007). Na Paráıba, este é o primeiro estudo
abordando os Formicidae.

OBJETIVOS

Listar as espécies de formigas (Hymenoptera: Formi-
cidae) associadas à decomposição de carcaças de Sus
Scrofa L. em remanescente de Mata Atlântica, João
Pessoa/PB, nos peŕıodos chuvoso e de estiagem.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado em um remanescente de
Mata Atlântica em João Pessoa (PB) (7°08’22” S;
34°51’37” W). Foram expostas quatro carcaças de Sus
Scrofa L., sendo duas no peŕıodo de estiagem [P.E.] (8
a 17/03/09) e duas no peŕıodo chuvoso [P.C.] (31/08 a
10/09/09). No local do experimento, cada carcaça foi
posta numa gaiola para impedir que animais carniceiros
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de grande porte a consumissem.
Ao redor de cada gaiola, a cerca de 30 cm de distância
daquela e entre si, foram enterradas oito armadilhas
tipo pitfall contendo água e detergente. O conteúdo
dos pitfalls foi peneirado e os insetos ali presentes fo-
ram mortos (quando necessário) em câmara mort́ıfera
e colocados em potes plásticos. Cada pote plástico re-
cebeu uma etiqueta informando o dia e a carcaça em
que foram coletados. Os potes contendo os espécimes
foram armazenados em freezer para posteriores triagem
e identificação.
Todos os indiv́ıduos foram montados e identificados
através de comparação com exemplares da coleção de
formigas do Departamento de Sistemática e Ecologia
da UFPB. Os insetos não montados foram mantidos
em álcool 70%.

RESULTADOS

Foram observadas cinco fases de decomposição das
carcaças, conforme descritas por Goff (2000): fase
fresca (0 - 24h), fase de inchamento (24 - 72h), fase co-
liquativa (72 - 96h), fase de decomposição avançada (96
- 168h) e fase de esqueletização (168h em diante). No
total foram coletados 208 espécimes pertencentes a 10
espécies de Formicidae. No peŕıodo de estiagem, tanto
a maior abundância (43 indiv́ıduos) quanto riqueza
ocorreram na fase de esqueletização (três espécies). No
peŕıodo chuvoso, a maior abundância foi na fase de de-
composição avançada (41 indiv́ıduos) e a maior riqueza
na fase de esqueletização (10 espécies). Somente quatro
espécies ocorreram em ambos os peŕıodos climáticos:
Zacryptocerus sp.1, Formicidae sp.1, Formicidae sp.3 e
Formicidae sp.10. As demais, apenas no peŕıodo chu-
voso.
Durante a fase fresca foram coletadas as espécies: Di-
noponera quadriceps Kempf, 1971 (n=18 no P.C.).
Na fase de inchamento: D. quadriceps (n=6 no P.C.),
Formicidae sp.10 (n=1 no P.E.), Odontomachus sp.
(n= 5 no P.C.), Zacryptocerus sp.1 (n=11 no P.C).
Na fase coliquativa: D. quadriceps (n= 1 no P.C.), For-
micidae sp.1 (n= 1 no P.C.), Odontomachus sp. (n= 2
no P.C.), Zacryptocerus sp.1 (n= 1 no P.E e n=18 no
P.C.).
Durante a fase de decomposição avançada: D. quadri-
ceps (n= 12 no P.C.), Formicidae sp.10 (n= 20 no P.E.),
Odontomachus sp. (n= 3 no P.C.), Pachycondyla sp.
(n= 2 no P.C.), Zacryptocerus sp.1 (n= 2 no P.E. e n=
24 no P.C.).
Na fase de esqueletização: D. quadriceps (n= 12 no
P.C), Formicidae sp.1 (n= 4 no P.E. e n= 2 no P.C.),
Formicidae sp.3 (n= 1 no P.C.), Formicidae sp.10 (n=

35 no P.E. e n= 1 no P.C.), Formicidae sp.12 (n= 3
no P.C.), Odontomachus sp. (n= 3 no P.C.), Pachy-
condyla sp. (n= 2 no P.C.), Zacryptocerus sp.1 (n= 4
no P.E. e n= 10 no P.C.), Zacryptocerus sp.2 (n= 1 no
P.C.), Zacryptocerus sp.3 (n= 1 no P.C.).

CONCLUSÃO

Mesmo preliminarmente, este estudo mostra a riqueza
de formigas em carcaças em decomposição, ao mesmo
tempo em que revela a necessidade de estudos simila-
res. Além disso, ainda não é posśıvel avaliar o impacto
desses insetos no processo da decomposição de carcaças
na área estudada, nem elencar as implicações para a en-
tomologia forense. Porém, é certo afirmar que os dados
obtidos constituem uma importante fonte inicial de in-
formação sobre as formigas associadas a carcaças em
decomposição em João Pessoa.
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