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INTRODUÇÃO

O solo do cerrado é caracterizado como oligotrófico alu-
miniotóxico (Goodland, 1971), pois a abundância de
alumı́nio impede a absorção do nitrogênio pelas ráızes
(Ruggiero et al., ., 2002). Devido à dificuldade na ab-
sorção do nitrogênio, Salatino (1993) sugeriu que as
adaptações fisiológicas das plantas do cerrado, suge-
ridas por Arens (1958), também agem como defesas
contra herbivoria, tais como aumento da relação car-
bono/nitrogênio pela lignificação de tecidos (esclero-
morfismo) e alta produção de compostos fenólicos como
taninos.
A espécie Guapira graciliflora (Lundell, Nyctagina-
ceae), planta comum no cerrado, é portadora de altos
teores de nitrogênio e sofre altos danos foliares por her-
bivoria (Meloni, 2008). Por haver correlação negativa
entre valor nutricional das plantas e sucesso reprodu-
tivo (Varanda et al., ., 2006; Lindsted et al., 2010),
essas plantas apresentam uma lacuna no conhecimento
da interação inseto - planta. Assim, o presente estudo
investigou os aspectos ecológicos da interação entre G.
graciliflora e os insetos herb́ıvoros que dela se alimen-
tam.

OBJETIVOS

Avaliar a sazonalidade da fauna visitante e identificar
os padrões gerais da interação inseto - planta em Gua-
pira graciliflora, observando as variações da comuni-
dade de Arthropoda ao longo do ciclo foliar.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na Gleba Pé - de - Gigante do
Parque Estadual de Vassununga, Santa Rita do Passa
Quatro, São Paulo, Brasil. As amostras da fauna foram
coletadas pelo ensacamento de alguns galhos, sendo
selecionadas 10 plantas por coleta. As amostras da
fauna foram realizadas após 10 dias (setembro), 40
dias (outubro), 100 dias (dezembro), 160 dias (abril)
e 280 dias (junho) do brotamento foliar. No labo-
ratório, os animais foram anestesiados, separados em
morfo - espécies e contados. A identificação foi feita
apenas até os ńıveis de ordens e famı́lias. Foram con-
siderados a riqueza de espécies, abundância média e
ı́ndice de diversidade de Shannon - Weaver. A sazona-
lidade da comunidade foi testada por análise de agru-
pamentos por método hierárquico (Ward e distâncias
Euclidianas). A primeira ordenação foi feita utili-
zando dados qualitativos organizados em matriz de dis-
similaridade calculada pelo¡ins datetime=”2011 - 04 -
11T16:12”cite=”mailto:F� ¡/ins¿́ındice de Jaccard e a
segunda baseada em dados quantitativos. O padrão
da interação entre a comunidade de artrópodes e G.
graciliflora foi interpretado pelo número de comparti-
mentos formados e pelo ńıvel de aninhamento, ambos
calculados por redes de interação (Bascompte & Jor-
dano, 2006). Para as análises estat́ısticas foi utilizado
software R (R - Project).

RESULTADOS

A observação temporal da comunidade visitante de G.
graciliflora indicou a presença de 1194 indiv́ıduos, per-
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tencentes à 140 morfo - espécies. O ı́ndice de diver-
sidade Shanon - Waver foi 3,40, a riqueza média de
espécies foi de 6,25 ±2,5 morfo - espécies/planta e
abundância média de 20,4 ±5,0 indiv́ıduos/planta. A
estrutura da rede de G. gracililflora indicou que as cinco
morfo - espécies de herb́ıvoros mais comumente en-
contradas correspondem a aproximadamente 50% das
ocorrências totais dos artrópodes. A morfo - espécie
mais abundante, Corythuca sp (Hemiptera:Tingidae),
foi observada em todos os peŕıodos, porém passou
a ser mais comum a partir de outubro, com maior
abundância em fevereiro. As demais espécies de
herb́ıvoros encontrados apresentaram ocorrências me-
nos representativas que Corythuca sp. A rede de
interações sugeriu a formação de um único compar-
timento aninhado, C=0,82 e “nestedness”=7,3. O
padrão sugere que poucas espécies de Arthropoda fo-
ram responsáveis pela maioria das interações observa-
das, ind́ıcio de adaptação dos herb́ıvoros mais abun-
dantes ao nicho (Bascompte & Jordano, 2006).
Quanto à sazonalidade, foi observado que setembro
apresentou a menor taxa de ocorrência de herb́ıvoros e
que a comunidade encontrada neste peŕıodo foi formada
majoritariamente por espécies raras. Os herb́ıvoros
mais comuns aumentaram suas abundâncias apenas a
partir de outubro. Ambas as ordenações, qualitativa
e quantitativa, apresentaram sazonalidade da comuni-
dade e agruparam dezembro, fevereiro, abril e junho
separadamente de setembro e outubro. A ordenação
feita segundo dados qualitativos agrupou setembro e
outubro juntos, enquanto a análise baseada em dados
quantitativos organizou os peŕıodos setembro de ou-
tubro separadamente. A interpretação das diferenças
entre ambas as ordenações indica que outubro é um
peŕıodo de transição da comunidade, pois apresentou
semelhanças qualitativas com setembro, mas não quan-
titativas. Portanto, após o peŕıodo de senescência das
plantas, a colonização da fauna se inicia em setembro,
aumentando sua abundância e complexidade a partir
de outubro e atinge um padrão regular a partir de de-
zembro até a senescência completa.

CONCLUSÃO

O padrão da comunidade visitante mostrou - se ani-
nhado, com restrição de espécies herb́ıvoras. Os poucos
herb́ıvoros abundantes podem ser considerados adap-

tados ao nicho. Corythuca sp foi o herb́ıvoro mais co-
mumente encontrado em G. graciliflora. A seleção de
espécies herb́ıvoras sugere posśıvel presença de defesas
qúımicas (Mattson, 1980), enquanto o retardamento na
colonização dos principais herb́ıvoros sugere escape fe-
nológico (Kursar & Coley, 1992).
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Neea theifera (Oerst) e Guapira graciliflora (Lundell)
(Nyctaginaceae) e a comunidade de Arthropoda no cer-
rado stricto sensu, gleba Pé - de - Gigante, Parque Es-
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