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INTRODUÇÃO

A fauna de artrópodes associada à serrapilheira apre-
senta grande importância para o ecossistema, uma vez
que participam da decomposição do material orgânico
e da ciclagem de nutrientes. Devido a essas carac-
teŕısticas, ela vem sendo amplamente utilizada como
indicadores biológicos de qualidade de solo, pois variam
em número e diversidade dependendo do estado de con-
servação ou degradação da área (OLIVEIRA; SOUTO,
2011). Sendo assim, o estudo da fauna de artrópodes
em áreas de restauração ecológica oferece importantes
dados sobre a recuperação dessas áreas, funcionando
como uma ferramenta para avaliar seu processo de re-
cuperação (HOFFMANN et al., 009). Porém, esses es-
tudos são escassos.

OBJETIVOS

Este estudo objetiva conhecer e comparar a fauna de
artrópodes associada à serrapilheira de quatro áreas:
uma área degradada com braquiária (Urochloa decum-
bens (Stapf) R.D.Webster); duas áreas de transposição
de galharia, sendo uma com a presença de mamona (Ri-
cinus communis L.) e outra sem a presença da mesma;
e uma área de cerrado nativo.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na Reserva Legal da Uni-
versidade Estadual Paulista ”Júlio de Mesquita Fi-
lho”(UNESP), campus de Bauru/SP. Esta área (entre
22°21’S, 49°01’W e 22°20’S, 49°00’W) apresenta uma
vegetação nativa do tipo cerrado, com fisionomia pre-
dominante de cerradão (CAVASSAN et al., 006). O
clima é Cwa, segundo a classificação de Köppen. Numa
parte dessa área houve, em 1988, a retirada de cerca
de dois metros de solo. Em 2004 houve uma segunda
perturbação, para a instalação de um campo de golfe.
Nessa área ocorreu o desenvolvimento da braquiária e
permaneceu inalterada até outubro de 2010, quando foi
iniciado um procedimento de transposição de galharia.
Essa área de transposição de galharia é dividida em
duas áreas: uma na qual são retiradas as mamonas e
outra na qual a invasão da mamona, que ocorreu natu-
ralmente, não é retirada. As amostras foram coletadas
em março de 2011, uma em cada área de estudo: na
área degradada com braquiária, na área de transposição
de galharia sem mamona, na área de transposição de
galharia com mamona e na área de cerrado nativo. Op-
tou - se por padronizar o procedimento de amostragem
utilizando o volume de um litro, devido à irregularidade
do terreno, principalmente nas áreas de transposição de
galharia. Essas amostras foram transferidas para sacos
plásticos etiquetados e levadas ao laboratório, onde fo-
ram colocadas em funis de Berlese para extração dos
artrópodes. Posteriormente, os organismos foram tri-
ados e identificados em ńıvel de ordem e a nomencla-
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tura taxonômica adotada segue Triplehorn e Jonnson
(2011).

RESULTADOS

Dados preliminares resultaram em 352 indiv́ıduos,
sendo 28% na área de braquiária; 30% na área de trans-
posição de galharia sem mamona; 22% na área de trans-
posição de galharia com mamona e 20% na área de cer-
rado. Os dados de ocorrência de indiv́ıduos para as
ordens mais frequentes (com porcentagem maior que
5%) estão apresentados a seguir. Para simplificar a
apresentação dos resultados as ordens pouco represen-
tadas, formas imaturas e indiv́ıduos não identificados
foram omitidos (quando com porcentagem menor que
5%). Na área de braquiária foram encontradas oito or-
dens, sendo as mais frequentes: Acari (33%), Collem-
bola (22%), Diptera (8%), Hymenoptera (7%; sendo
5% Formicidae), Coleoptera (5%), e ninfas de insetos
(19%). Já na área de transposição da galharia sem
mamona foram encontradas sete ordens, sendo as mais
representativas: Collembola (34%), Acari (24%), Hy-
menoptera (18%; sendo 15% Formicidae), Coleoptera
(9%) e Hemiptera (7%). Na área de transposição de
galharia com mamona, também com sete ordens, fo-
ram mais encontradas: Collembola (27%), Hemiptera
(21%), Coleoptera (13%), Acari (9%), Diptera (9%),
Hymenoptera (7%; sendo todos Formicidae) e ninfas
de insetos (10%). Na área de cerrado foram encontra-
das dez ordens, sendo as mais representativas: Hemip-
tera (33%), Hymenoptera (21%; sendo 20% Formici-
dae), Acari (13%), Diptera (10%) e Collembola (8%).
O evidente aumento nas frequências de Collembola das
áreas de transposição de galharia, comparada às áreas
de braquiária e cerrado, pode estar relacionado à uti-
lização de abrigos (pedras e reśıduos lenhosos) por es-
ses artrópodes (UEHARA - PRADO et al., 010), os
quais são procedentes da introdução da galharia. A or-
dem Acari, que ocorre em grande número em áreas de-
gradadas (OLIVEIRA; SOUTO, 2011), apareceu com
alta frequência na área de braquiária, frequência in-
termediária na área de transposição de galharia sem
mamona e baixa frequência na área de cerrado. Hoff-
mann et al., (2009) também observaram a diminuição
dessa ordem na mata nativa. Nesse mesmo trabalho,
Hoffmann et al., (2009) observaram o aumento da or-
dem Hemiptera na mata nativa, o que também foi ob-

servado na área de cerrado. Esse táxon aparece com
baix́ıssima frequência na área de braquiária (menos
de 5%), frequências intermediárias nas áreas de trans-
posição de galharia e alta frequência na área de cerrado.
Além disso, essa ordem apareceu com maior frequência
na área de transposição de galharia com mamona do
que na área de transposição de galharia sem mamona.
Isso provavelmente ocorreu por causa da rebrota da ma-
mona nessa área de transposição de galharia, já que esse
táxon se beneficia da rebrota das plantas (UEHARA -
PRADO et al., 010), e evidencia as diferenças entre es-
sas duas áreas de transposição de galharia.

CONCLUSÃO

A análise dos resultados desse estágio inicial da su-
cessão da fauna da serrapilheira mostrou que as áreas
de transposição de galharia, depois desses cinco me-
ses, já apresentaram mudanças na fauna do solo, que
podem indicar uma recuperação do mesmo. Porém, é
necessário continuar acompanhando as suas sucessões
além de realizar estudos da fauna de artrópodes em um
menor ńıvel taxonômico.
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