
Efeitos do micro-habitat e da intensidade de pastejo em atributos funcionais da mirmecofauna 

(Hymenoptera, Formicidae) em campo nativo 
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OBJETIVO: investigar padrões funcionais em comunidades de formigas habitando diferentes estratos vegetais (micro-habitats) ao 

longo de um gradiente de intensidade de pastejo em campos naturais.  

Características das espécies 

relacionadas ao seu desempenho na 

comunidade (e.g. cor, tamanho do 

corpo, de apêndices). 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo: Eldorado do Sul, RS; foram selecionados dois blocos experimentais, 

cada um contendo três ofertas de forragem;           

Amostragem: fevereiro e março de 2017; em cada área, instalou-se, por 72h, 4 

unidades amostrais por micro-habitat (presentes dentro das ofertas de forragem); 

Unidade amostral: três tubos falcon 50ml (álcool e detergente) em um quadrante de 

50x50cm; 

Metodologia: triagem, morfoespeciação a nível de gênero e medição de atributos 

(comprimento da cabeça, fêmur, olho, escapo antenal e mandíbula) das formigas; 

Análises: cálculo de atributos médios ponderados (CWM) para cada espécie. 

Comparação entre ofertas de forragem, entre microhabitas e entre microhabitas dentro 

da mesma oferta. 

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Resultados parciais 
 

Foram coletados mais de 9000 indivíduos, distribuídos em 7 subfamílias, 25 gêneros e 61 morfoespécies. Até o momento, foram 
obtidos atributos morfológicos das espécies mais frequentes de apenas um bloco, totalizando onze espécies.  
  

4% Herbáceas pastejadas Eryngium sp. Baccharis sp. 

Possivelmente devido à maior exposição à luz 
e predadores no ambiente aberto mais 
intensamente pastejado, visto que indivíduos 
menores perdem menos água por dessecação 
e são menos visíveis a predadores. 
  

Próximos passos 
  A fim de refinar os resultados, os próximos passos incluem concluir as medições dos indivíduos das demais espécies de ambos os 
blocos; aprofundar as análises; e correlacionar esses dados com variáveis ambientais. 
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