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Neuza A. P. Silva2; Eliezer B. Araújo¹, Leandro F. Nascimento¹; Helena C. Morais¹

1. Departamento de Ecologia, Instituto de Biologia, Universidade de Braśılia.
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INTRODUÇÃO

Os artrópodes exercem uma importante função na ci-
clagem de nutrientes no solo, especialmente, através
da fragmentação da matéria orgânica (Moço et al.,
2005). Entre os organismos do solo são considerados
saprófagos/detrit́ıvoros aqueles que se alimentam dos
reśıduos vegetais. O termo saprofloŕıvoros foi utilizado
por Feinstein et al., (2007), para se referir a aque-
les invertebrados que se alimentam de flores cáıdas no
chão. Insetos das ordens Coleoptera e Hymenoptera ge-
ralmente são os mais abundantes em levantamentos da
fauna de serapilheira (Souza et al., 2007, Copatti &
Daudt 2009) e embora ocorram larvas de Lepidoptera
neste tipo de substrato esta associação é pouco explo-
rada pelos pesquisadores, especialmente na América do
Sul (Dugdale 1996, Feinstein et al., 2007).
Na região de cerrado do Distrito Federal (DF) estu-
dos relacionados à fauna de lepidópteros vêm sendo re-
alizados há quase duas décadas, mas estes são volta-
dos para lagartas foĺıvoras e floŕıvoras (Morais et al.,
2009). Flores cáıdas no chão são análogas a folhas e
frutos cáıdos no fornecimento localizado de carbono e
nitrogênio (Viera & Schumacher 2010) e a perda das
caracteŕısticas defensivas da planta, como dureza, tri-
comas e compostos qúımicos, tornam essas estruturas
mais acesśıveis aos insetos fitófagos. Os recursos dis-
pońıveis e a composição gerada no solo podem favo-
recer a colonização de várias espécies com estratégias
diferentes de sobrevivência (Moço et al., 2005). As-
sim, com a intenção de conhecer os diferentes recursos
que podem ser utilizados por lagartas de lepidópteros,
recentemente, buscas por espécies saprofloŕıvoras foram

iniciadas em áreas de cerrado do DF.

OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo apresentar os primei-
ros registros de saproflorivoria por lagartas de macro
- lepidópteros em flores de Qualea grandiflora Mart.
(Vochysiaceae) no Distrito Federal.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa de campo foi desenvolvida em áreas de cer-
rado t́ıpico na Fazenda Água Limpa (15° 55’ S, 47° 55’
W) e em fragmentos de cerrado no campus Darci Ri-
beiro da Universidade de Braśılia (UnB) Distrito Fede-
ral. A região apresenta estações bem definidas, uma
seca (maio a setembro) e outra chuvosa (outubro a
abril), com temperatura média anual de 22 oC e preci-
pitação média anual de 1.416,8 mm (Coeficiente de Va-
riação = 19,9%; série de 1980 a 2004; dados da estação
meteorológica do IBGE; ”http://www.recor.org.br”).
Qualea grandiflora é amplamente distribúıda no cer-

rado brasileiro, dećıdua e pode chegar a 12m de altura.
Uma rica fauna de lagartas utiliza suas folhas como
alimento (Diniz & Morais 1997). No DF floresce no
peŕıodo de chuvas. As flores, hermafroditas, são polini-
zadas principalmente por mariposas e possuem uma só
pétala com até 8 cm de diâmetro (Silva Junior 2005).
Com a queda freqüente das flores e pétalas, no peŕıodo
reprodutivo, os organismos com hábitos ‘saprófagos’
podem ser beneficiados.
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Entre dezembro e janeiro de 2010 foram feitas vistorias
em flores de Q. grandiflora cáıdas no chão. As lagartas
encontradas foram encaminhadas ao laboratório com
o substrato de origem e mantidas individualmente em
potes plásticos cobertos com tecido tipo filó. Os re-
cipientes foram rotulados e periodicamente vistoriados
para reposição do alimento e acompanhar a emergência
dos insetos adultos. Os adultos de lepidópteros foram
montados e encaminhados para identificação. Exem-
plares foram depositados na coleção Entomológica do
Departamento de Zoologia da UnB e na coleção de Le-
pidoptera do Museu de Zoologia da Universidade de
São Paulo (MZUSP).

RESULTADOS

Foram examinadas 380 flores e pétalas de Q. grandiflora
cáıdas no chão e foram encontradas 26 larvas de macro -
lepidópteros. Na criação em laboratório foram obtidos
nove adultos de duas espécies de Lycaenidae (Thecli-
nae, Eumaeini), Electrostrymon endymion (Fabricius,
1775) e Kisutam syllis (Godman & Salvin, 1887) e de
uma espécie Noctuidae não identificada. Das 26 lagar-
tas, 11 (42%) estavam parasitadas por Hymenoptera.

Electrostrymon endymion e K. syllis, recentemente
inclúıdas na subtribo Calycopidina, já são conhecidas
por possúırem hábitos detrit́ıvoros (Duarte & Robbins
2010) e são consideradas comuns, especialmente em flo-
restas úmidas próximo a frutos cáıdos. Como observado
neste estudo, estas espécies de borboletas também uti-
lizam flores cáıdas. Feinstein et al., (2007) encontrou
espécies de Theclinae se alimentando em flores cáıdas de
Lecythidaceae, identificadas posteriormente como Lam-
prospilus, Kisutam e Electrostrymon (Duarte & Rob-
bins 2010).
É interessante relatar que cerca de 400 inflorescências,
ainda na planta, com botão e flor de Q. grandiflora fo-
ram examinadas anteriormente no mesmo peŕıodo do
ano, nas mesmas áreas e, outras duas espécies de Eu-
maeini, Calycopis calor (H. H. Druce, 1907) e Calycopis
mimas (Godman & Salvin, 1887), também considera-
das detrit́ıvoras (facultativas), foram encontradas nes-
tas inflorescências (Silva 2011), mas não houve registros
de E. endymion e K. syllis. Uma possiblidade é que a
oviposição por fêmeas dessas espécies ocorra em flores
mais velhas próximo do desprendimento das pétalas,
diferentes daquelas examinadas previamente ou, que
ocorra diretamente nas pétalas já no solo como refe-
rido por Feinstein et al., (2007).
Larvas de macro - mariposas são registradas se ali-
mentando em serapilheira, e podem ser de vida livre
(p. ex. Geometridae, Noctuidae e Psychidae) ou cons-
trutoras de abrigos e galerias (Dugdale 1996), o que
representa outro papel importante na redistribuição e
aeração do material no solo. Feinstein et al., (2007)

argumentam que os insetos presentes em flores cáıdas
parecem ser diferentes daqueles encontrados nas cama-
das ‘mais velhas’ de serapilheira. Os insetos que vi-
sitam flores, folhas e frutos no solo, provavelmente são
atráıdos pela coloração e por voláteis liberados no inicio
da senescência das estruturas. A alta taxa de parasi-
tismo encontrada neste trabalho sugere que as mesmas
caracteŕısticas podem funcionar como atrativo para pa-
rasitas destas espécies.

CONCLUSÃO

Os resultados, embora iniciais, indicam que pode haver
uma fauna restrita de macro - lepidópteros em flores
cáıdas no cerrado, e com a riqueza de espécies nesta
região, novas interações tróficas devem ser encontradas.
(Agradecimentos: Ao Dr. Marcelo Duarte (MZUSP)
pela identificação dos Lycaenidae; André R. Nasci-
mento pela identificação dos parasitóides; CNPq pela
concessão de bolsa de mestrado a N.A.P.Silva.)

REFERÊNCIAS
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associados à serapilheira e troncos de árvores suberosas
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