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INTRODUÇÃO

As formações ciliares desempenham relevante papel na
manutenção da integridade dos ecossistemas locais, rep-
resentando importantes áreas de preservação de espécies
animais e vegetais e de conservação dos recursos naturais
(Montag et al., 997; Johnson et al., 999; Lima & Zakia,
2000). Porém, mesmo protegidas por legislação ambiental
espećıfica, estas formações foram e continuam sendo alter-
adas por atividades antrópicas.

As matas ciliares destacam - se por ocuparem áreas restritas
ao longo dos cursos d’água de médio e grande porte, difer-
enciando - se das matas de galeria que acompanham pe-
quenos rios, nascentes e córregos (Ribeiro & Walter, 2001).
Estas formações, devido ao seu sombreamento diferenciado
e a água abundante, favorecem a riqueza de espécies ani-
mais que necessitam de alta umidade para sobreviver como
a maioria dos artrópodes (Brown Jr., 2000). Dentre os
artrópodes terrestres, as aranhas compreendem uma signi-
ficativa porção da diversidade conhecida (Toti et al., 000).

Até o momento, foram descritas aproximadamente 39.490
espécies de aranhas no mundo, inclúıdas em 3.642 gêneros e
111 famı́lias (Platnick, 2006). Freqüentemente são consid-
eradas como importantes componentes dos ecossistemas flo-
restais (Moulder & Reichle, 1972) aparentando serem bons
organismos para estudos de padrões de biodiversidade (Plat-
nick, 1999), bem como para avaliar o estado de conservação
de fragmentos florestais, visto que a estrutura do habitat
pode exercer grande influência na composição e riqueza das
comunidades de aranhas em florestas tropicais (Uetz, 1991;
Santos, 1999).

O complexo da Serra de Carrancas/Luminárias, localizado
no sul do estado de Minas Gerais, é composto por áreas
de grandes altitudes com formações rupestres e matas de
galeria. É considerado como uma das áreas prioritárias
para conservação da biodiversidade no estado em virtude
da alta diversidade e presença de remanescentes de veg-
etação sujeitos a diferentes ńıveis de perturbações ambien-
tais antrópicas (Drummond, 2005).

OBJETIVOS

O presente trabalho pretende contribuir com informações
sobre a composição e diversidade de aranhas na região,
tendo como objetivos principais responder as seguintes
questões:

1. Qual a composição, riqueza e diversidade de aranhas na
área estudada?

2. Existe diferença na composição da comunidade de aran-
has em função do gradiente entre o córrego do Bexiga (Car-
rancas - MG) e o campo limpo de altitude?

MATERIAL E MÉTODOS

Área de Estudo

O estudo foi realizado em uma mata de galeria associada
ao córrego do Bexiga localizado na propriedade do Insti-
tuto de Permacultura Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica,
no munićıpio de Carrancas (MG). O munićıpio localiza -
se ao sul do estado de Minas Gerais, a cerca de 290 km
da cidade de Belo Horizonte. Possui uma área de 728,5
Km 2, temperatura média anual de 19,20C, com média
anual de precipitação de 1.470mm e altitude máxima de
1.590m. Carrancas está inserida na microrregião do Alto
Rio Grande, sendo que os seus principais rios são o Rio
Capivari, Ribeirão Bananal e a Represa de Camargos (Mi-
nas Gerais, 2008).

Amostragem e análise dos dados

A partir do Córrego do Bexiga foram delimitadas cinco
parcelas de 30x5m (numeradas em ordem crescente a partir
da margem do córrego) para amostragem: três no interior
da mata de galeria, uma na transição entre a mata de ga-
leria e o campo limpo, e uma no campo limpo, abrangendo
assim um gradiente desde a beira do córrego até o campo
limpo.

As parcelas foram inspecionadas por duas pessoas simul-
taneamente durante uma hora e meia. Desta forma, foram
realizadas 7 horas e meia de coleta em uma área de 750m2.
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O esforço de coleta foi direcionado em dois biótopos poten-
ciais (vegetação e serrapilheira) através do procedimento
de captura manual. O material coletado foi identificado
e depositado na Coleção de Aracńıdeos do Laboratório de
Artrópodes do Instituto Butantan em São Paulo sob cu-
radoria de A. D. Brescovit.
A riqueza em espécies foi obtida por meio do somatório do
total de espécies. Para estimar o número de espécies esper-
adas a partir do observado, foi utilizado o ı́ndice de Jack-
kinfe 1 (Colwell & Coddington, 1994). A diversidade foi
calculada pelo ı́ndice de Shannon - Weaver. Para verificar a
similaridade de espécies entre as parcelas e entre os micro-
habitats utilizados pelas aranhas, foi utilizado o ı́ndice de
similaridade de Jaccard (Magurran, 2004). A relação entre
a riqueza de espécies e o gradiente nas parcelas estudadas
foi obtido através da regressão linear simples.

RESULTADOS

Composição da comunidade de aranhas

Durante o estudo foram coletados 219 indiv́ıduos dis-
tribúıdos em 47 espécies ou morfoespécies pertencentes a
22 famı́lias. A seguir é apresentada a distribuição da
riqueza nas diferentes famı́lias encontradas e em parênteses
os gêneros ou espécies que puderam ser identificadas:
THERIDIIDAE - 7 spp., (Anelosimus sp., Episinus gr. cog-
natus, Episinus sp., Steatoda sp., Styposis sp., Theridion
sp.), SALTICIDAE - 5spp., (Lyssomanes sp.), ARANEI-
DAE - 4spp. (Alpaida gr. negro, Mangora sp. , Parawixia),
LINYPHIIDAE - 4spp. (Dubiaranea sp., Sphecozone sp.),
ANYPHAENIDAE - 3spp. (Aysha sp., Oxysoma sp.),
THERIDIOSOMATIDAE - 3spp., (Ogulnius sp.), CORIN-
NIDAE - 2ssp. (Castianeira sp.), MYSMENIDAE - 2ssp.,
(Mymena? sp.), OXYOPIDAE - 2spp., (Hamataliwa sp.,
Oxyopes salticus), TETRAGNATHIDAE - 2spp., (Leucauge
sp.), THOMISIDAE - 2spp. (Misumenops sp. 1), AMAU-
ROBIIDAE - 1spp., CTENIDAE-1spp., (Ctenus ornatus),
HAHNIIDAE - 1spp., HERSILIIDAE - 1spp., LYCOSIDAE
- 1spp., NEMESIDAE - 1spp., OCHYROCERATIDAE -
1spp., (Ochyrocera sp.), OONOPIDAE - 1spp., (Gamaso-
morpha sp.), PHILODROMIDAE - 1spp., (Cleocnemis sp.),
PHOLCIDAE - 1spp., (Mesobolivar sp.), TITANOECIDAE
- 1spp., (Goeldia sp.).
Das 22 famı́lias, três apresentaram apenas indiv́ıduos
imaturos (Hersiliidae, Lycosidae e Nemesidae) e sete ape-
nas indiv́ıduos adultos (Ctenidae, Hahniidae, Mysmenidae,
Oonopidae, Philodromidae, Pholcidae e Titanoecidae). As
famı́lias com maior abundância de espécimes adultos foram
Linyphiidae com 25 aranhas, Theridiidae com 16 e Hahni-
idae com 14 exemplares. As famı́lias com maior abundância
de espécimes jovens foram Theridiidae com 32 aranhas,
Araneidae com 14 e Anyphaenidae com 13 indiv́ıduos. As-
sim, a famı́lia que apresentou o maior número de indiv́ıduos
foi Theridiidae, com 48 aranhas.
A maior riqueza de espécies observada para as famı́lias
Theridiidae (15%), Salticidae (11%), Araneidae (9%) era
esperado, pois estas famı́lias representam as maiores diver-
sidades entre as aranhas conhecidas no mundo e corrobora
com diversos estudos realizados no páıs em diferentes áreas
na América do Sul (Flórez, 1998, Höfer & Brescovit, 2001,

Ott et al., 007, Brescovit et al., 004, Raizer et al., 005).
Dentre os 24 gêneros identificados, Dubiaranea (9%) e Sphe-
cozone (8%) foram os mais abundantes.

Apesar do baixo esforço de amostragem, a região no com-
plexo da Serra de Carrancas apresentou uma grande diver-
sidade de famı́lias de aranhas quando comparados a outros
estudos com esforços similares ou maiores (Benati et al.,
005; Indicatti1, 2005; Oliveira et al., 007; Podgaiski1 et al.,
007).

Diversidade em função do ambiente

Comparando - se os diferentes microhabitats (vegetação e
serrapilheira) analisados no presente estudo, a serrapilheira
apresentou maior riqueza (37 spp.), abundância (N = 155)
e maior diversidade observada (H’ = 3,083). Na vegetação
foram encontradas 23 espécies e a diversidade obtida foi de
H’ = 2,645 em um total de 64 indiv́ıduos coletados. As aran-
has da serrapilheira integram o que se conhece por macro-
fauna, e esta é responsável pela regulação dos processos de
decomposição da matéria orgânica e constituem um grupo
pouco estudado.

De acordo com ı́ndice de similaridade Jaccard, a vegetação e
a serrapilheira apresentaram baixa similaridade de espécies
(0,27). Entre as parcelas, a de transição (P 04) e a de
campo aberto (P 05) se distanciaram das demais parcelas.
As parcelas que 1, 2 e 3 apresentaram - se mais agrupadas,
sendo que as parcelas 1 e 3 apresentaram a maior similari-
dade (0,48).

Dentre as famı́lias encontradas, onze ocorreram apenas na
serrapilheira (Amaurobiidae, Corinnidae, Ctenidae, Lycosi-
dae, Mysmenidae, Nemesidae, Ochyroceratidae, Oonopidae,
Oxyopidae, Philodromidae e Titanoecidae), nove famı́lias
ocorreram nos dois biótopos (Anyphaenidae, Araneidae,
Hahniidae, Linyphiidae, Pholcidae, Salticidae, Tetragnathi-
dae, Theridiidae e Thomisidae) e apenas duas foram exclu-
sivas da vegetação (Hersiliidae e Theridiosomatidae).

Em relação a diversidade encontrada nas parcelas, foi
posśıvel observar valores muito similares entre cada área
amostrada. A parcela com menor diversidade foi a P3
(H’ = 2,42) e a com maior diversidade foi a P4 (H’ =
2,66). Esperava que a menor complexidade do ambiente
em direção ao campo limpo resultasse em uma menor di-
versidade. No entanto, a parcela de transição entre a mata
e o campo aberto (P4) apresentou a maior diversidade ob-
servada demonstrando provavelmente um efeito de ecótone.
Zonas de transição entre sistemas ecológicos adjacentes,
muitas vezes podem sobrepor espécies presentes destes sis-
temas, no caso, mata e campo limpo, bem como possuir
espécies exclusivas. Esta caracteŕıstica muitas vezes pode
resultar em uma maior diversidade (Hansen et al., 1988).
No entanto, em relação à riqueza de espécies nas parce-
las, ocorreu uma diminuição de espécies no sentido do gra-
diente do córrego do Bexiga em direção ao campo limpo.
Desta forma, é posśıvel verificar uma relação negativa entre
a riqueza de espécies e a distância das parcelas a partir do
córrego (r2 = 0,94, p = 0,006).

A menor complexidade ambiental das parcelas mais dis-
tantes do córrego sugerem uma maior vulnerabilidade
provocada por fatores ecológicos e ambientais que os tornam
menos heterogêneos e com menor quantidade de recursos
dispońıveis. Neste gradiente a vegetação arbórea diminui
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muito em riqueza e densidade passando a apresentar ape-
nas indiv́ıduos arbustivos até resultar na total dominância
de espécies herbáceas no campo limpo. Esta condição deve
interferir na riqueza de espécies já que a complexidade do
ambiente influencia na capacidade de suportar um grande
número de espécies (Rego et al., 2003) como era esperado.

CONCLUSÃO

A área estudada dentro do complexo da Serra de Carrancas
no sul do estado de Minas Gerais apresentou uma grande
diversidade de famı́lias de aranhas mesmo com o baixo es-
forço de coleta. Tal fato pode indicar um alto potencial
quanto à diversidade de araneofauna, merecendo estudos
futuros principalmente em virtude das pressões antrópicas
existentes na região.

A parcela localizada na transição entre a mata de galeria
e o campo limpo foi a que apresentou a maior diversidade
em virtude de um provável efeito de ecótone. No entanto,
a diminuição da heterogeneidade do ambiente nas parce-
las estudadas, bem como dos recursos dispońıveis, permitiu
verificar um decĺınio na riqueza de espécies de aranhas em
função do aumento da distância em relação ao Córrego do
Bexiga. Mas, o mesmo não foi encontrado em relação à
diversidade observada nas amostras.
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