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INTRODUÇÃO

Os dosséis das florestas tropicais são ocupados por
espécies de formigas dominantes, caracterizadas pelo
predomı́nio numérico, por padrões de distribuição ex-
clusivos, e alta territorialidade, resultando em ocupação
de grandes e cont́ınuas extensões através das copas
(Leston, 1978; Majer et al., 994). Como uma con-
sequência disso, as formigas podem se distribuir em
um padrão de mosaico tridimensional nos dosséis flo-
restais (Leston, 1973; Blüthgen e Stork, 2007). Nesse
cenário existem as espécies dominantes mutuamente ex-
clusivas, e as espécies submissas, que ocorrem dentro ou
entre o território das espécies dominantes (Majer et al.,
994). Um mosaico, portanto, é formado pelo conjunto
de áreas territoriais não sobrepostas de espécies domi-
nantes, nas quais habitam as espécies sub ou não do-
minantes, toleradas pelas dominantes (Espirito - Santo,
2008).

OBJETIVOS

Este estudo teve como objetivo descrever a existência
de um mosaico de formiga dos dosséis a partir de um de-
senho amostral espacialmente expĺıcito e testar se existe
similaridade entre as comunidades de formigas de dife-
rentes estágios sucessionais.

MATERIAL E MÉTODOS

O projeto foi realizado no Parque Estadual do Itacolomi
(PET), Ouro preto, MG, que é caracterizado por ve-
getação em faixa de transição entre a Mata Atlântica e
o Cerrado. Para a realização do trabalho foram usadas
três áreas de mata em estágios sucessionais distintos.
A área 1 corresponde à área de sucessão tardia onde os
dosséis das árvores são de 15 a 18 metros. A área 2, uma
área de sucessão intermediária onde as árvores medem
de 6 a 12 metros de altura. E a última área corresponde
a uma área de sucessão inicial onde há predominância
de árvores de baixa estatura e da espécie Eremanthus
erythropapus McLeish (Asteraceae).
O desenho experimental consistiu de 15 grupos de 6
árvores eqüidistantes, separados por 20 a 25 m, em três
transectos aproximadamente paralelos de 200 metros
dentro de cada local. Em cada grupo de árvores, a
maior foi escalada, mas ela e as outras cinco vizinhas
foram amostradas. Usando varas de bambus foram fei-
tos batimentos nas copas e os artrópodes cáıdos em
1m2 de pano branco subjacente foram coletados. Fo-
ram usadas também iscas de sardinhas (exposição de
60min) como armadilha complementar. O material co-
letado foi encaminhado ao laboratório para triagem e
posterior identificação das espécies.
A análise de dados foi feita a partir das variáveis:
abundância média de formigas (número de indiv́ıduos
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bloco de seis árvores) e riqueza média (número de
espécies por bloco). Os valores médios foram compa-
rados por estimativa visual de sobreposição de inter-
valo de confiança. Além disso, foram constrúıdas cur-
vas de acumulação de espécies, a partir de modelo de
simulação iterativa Jackniffe I (500 iterações). Os va-
lores estimados também foram comparados por sobre-
posição de intervalos de confiança (95%). Para testar
a similaridade e a variação da composição de espécies
entre as áreas de diferentes estágios sucessionais, usou
- se uma Análise Discriminante Canônica (SPSS, 17).

RESULTADOS

Foram coletados 11.236 indiv́ıduos distribúıdos em 12
gêneros compreendidos em cinco subfamı́lias. Dentre
esses 12 gêneros foram encontradas 42 espécies de for-
migas. Através da asśıntota da curva, o gráfico de
acumulação de espécies mostrou que o esforço amos-
tral foi bastante eficiente. A subfamı́lia Myrmicinae
foi a mais rica em gêneros acumulando 52.5% do to-
tal. O gênero mais abundante foi Linepithema detendo
3.480 indiv́ıduos, seguido de Solenopsis com 2.766 in-
div́ıduos, e depois Crematogaster, Myrmelachista, Phei-
dole e Camponotus. A alta abundância do gênero Li-
nepithema na mirmecofauna do PEIT já havia sido re-
latada antes por Esṕırito - Santo (2008) que destacou a
presença da espécie invasora Linepithema humile. Essa
espécie em conjunto com Camponotus rufipes foram nu-
mericamente dominantes no dossel.
Os resultados gráficos obtidos pelas análises de
abundância e riqueza mostraram que, a mata em
estágio sucessional tardio foi a que apresentou maior
abundância e menor riqueza e o contrário foi obser-
vado para a mata em estágio inicial. Já a mata inter-
mediária se manteve em uma situação intermediária en-
tre as duas outras áreas. Na mata tardia, as espécies L.
humile e Crematogaster sp1 foram consideradas como
espécies dominantes devido a sua alta abundância e
frequência. No caso da inicial não houve uma do-
minância clara, assim muitas espécies puderam coexis-
tir devido a maior abundância dos recursos. O mosaico
na área intermediária é intermediário ao encontrado nas
outras áreas em termos de presença de determinadas
espécies e consistência da mirmecofauna, não houve do-
minância clara entre as espécies apesar de Solenopsis
sp2 mostrar maior abundância.
Com 53.74% da variância explicada pelo primeiro
eixo, a análise discriminante demonstrou que a com-
posição de espécies difere entre as áreas, ou seja, cada

área possui espécies próprias com valores distintos de
abundância (2 = 202.17; gl = 85; p ¡ 0.001). Uma
análise mais criteriosa indicou que a área de sucessão
tardia é fortemente influenciada por Linepithema hu-
mile, Pheidole sp3 e Crematogaster sp1. A área de su-
cessão intermediária é caracterizada por Myrmelachista
sp1 e Camponotus rufipes. E a última área que é de
sucessão inicial, é caracterizada por Solenopsis sp2 e
Crematogaster sp4, como já evidenciado pelos valores
de abundância média.

CONCLUSÃO

O processo de sucessão natural nas matas montanas
aqui estudadas, influenciou a estrutura e a dinâmica da
mirmecofauna. O mosaico territorial em cada estágio
foi distinto, bem como a composição, riqueza e densi-
dade das espécies de formigas. Em especial, a estru-
tura desse mosaico tridimensional se modificou com a
sucessão, sendo mais robusto no estágio tardio e inter-
mediário.
Por outro lado, todos os resultados analisados apon-
tam para uma invasão pela exótica Linepithema humile.
Essa espécie se estabelece em diversos ambientes e pode
causar diversas alterações no ecossistema (Suarez et al.,
998).

REFERÊNCIAS
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