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FLORESTA OMBRÓFILA DENSA E EM UMA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA NO
NORDESTE DO RS, BRASIL:DADOS PRELIMINARES

Raquel Bottini de Moura

Everton Nei Lopes Rodrigues 2; Laura Valente Ayestaran Menzel 2; Milton de Souza Mendonça Júnior 3

Autor Correspondente. Universidade Federal do Rio Grade do Sul (UFRGS). Instituto de Biociências. Departamento de
Ecologia. raquelbottini@gmail.com 2 UFRGS, Instituto de Biociências. Departamento de Zoologia, Programa de Pós -
Graduação em Biologia Animal. 3 Orientador. Professor Adjunto. UFRGS, Instituto de Biociências. Departamento de
Ecologia. milton.mendonca@ufrgs.br

INTRODUÇÃO

A ordem Araneae constitui um dos primeiros grupos a con-
quistar o ambiente terrestre, (Selden, 1990; Selden; Shear
& Bonamo, 1991). As aranhas são o sétimo grupos animal
mais diverso em número de espécies, atrás apenas dos ácaros
e das cinco maiores ordens de insetos (Coleoptera, Diptera,
Hemiptera, Hymenoptera e Lepidoptera). Atualmente, são
conhecidas cerca de 40.700 espécies de aranhas no mundo
inclúıdas em 3.733 gêneros e 109 famı́lias (Platnick, 2009).

As aranhas são predadoras vorazes e generalistas, comuns
na maioria dos ambientes e amplamente distribúıdas na su-
perf́ıcie terrestre, com exceção do Ártico e Antártica (Foelix,
1996). São consideradas um dos mais importantes grupos de
predadores nos ecossistemas terrestres, sendo agentes recon-
hecidamente eficientes no controle biológico natural (Dippe-
naar - Schoeman & Jocqué, 1997).

A maioria das espécies é senśıvel a diversos fatores abióticos
como: temperatura, umidade, vento e intensidade luminosa,
e bióticos como: estrutura da vegetação e disponibilidade
de alimento (Wise, 1993; Foelix, 1996). Se considerarmos
a grande riqueza em espécies, a facilidade de amostragem
e a sensibilidade a fatores ambientais, as aranhas, de modo
geral, podem ser consideradas como espécies guarda - chuva
(Lambeck, 1997), pois apresentam mais exigências do que
outros grupos que vivem no mesmo habitat (Metzger, 2003),
sendo, portanto indicadas para avaliar as diferenças entre
diversos ambientes.

As aranhas podem ser separadas em guildas, termo definido
originalmente por Root (1967) como grupo de espécies que
exploram o mesmo recurso de maneira similar. A divisão
de aranhas em guildas é, normalmente, baseada em sim-
ilaridades morfológicas, bem como no comportamento de
captura de presas. O uso de guildas, ao invés de espécies,
como unidade de medida da diversidade de aranhas, per-

mite comparações entre estudos feitos em diferentes regiões
(Gonzaga et al., 007). Sendo assim, a estrutura do ambi-
ente pode influenciar na composição e na riqueza das comu-
nidades de aranhas (Gonzaga et al., 2007), entretanto ainda
faltam estudos sobre como a complexidade do habitat afeta
as guildas de aranhas. <p/ >

OBJETIVOS

Este estudo visa comparar a composição dos grupos fun-
cionais de aranhas do estrato arbóreo - arbustivo em dois
ambientes de Mata Atlântica: a Floresta Ombrófila Densa e
Floresta Ombrófila Mista, com diferentes classes de cober-
turas de dossel, que foram estimadas por classes subjetivas
(fechados, intermediários e abertos). <p/ >

MATERIAL E MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDO

O presente trabalho foi desenvolvido em dois ambientes do
bioma Mata Atlântica: um fragmento de Mata Ombrófila
Densa localizado no Vale do Rio Maquiné e o segundo em
um fragmento de Floresta Ombrófila Mista na Região dos
Campos de Cima da Serra, ambos localizados no nordeste
do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. O clima de ambas
as regiões é subtropical, segundo a classificação de Köppen.
<p/ >

O Vale do Rio Maquiné (29º35’S e 50º16’W) (VRM) está
inserido na área da bacia hidrográfica do rio Tramandáı,
litoral norte do estado, e abriga a maior parte da ba-
cia hidrográfica do rio Maquiné (550,5 Km2). Segundo
Corrêa (1995), a vegetação que predomina no local é a Mata
Atlântica. A temperatura média anual é cerca de 20ºC,
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sendo a máxima entorno de 38,8ºC e a mı́nima - 3,4ºC.
<p/ >
A Floresta Nacional de São Francisco de Paula (29º23’ -
29º27’S e 50º23’ - 50º25’W) (FLONA - SPF) está situada
no Planalto das Araucárias, a 930m de altitude. Caracter-
iza - se por apresentar temperatura média inferior a 18,5ºC
(Diehl et al., 2005). <p/ >
AMOSTRAGEM
Foi conduzida uma coleta em meados do outono e da pri-
mavera de 2008, respectivamente, no VRM e na FLONA -
SFP. Trilhas com diferentes classes de cobertura de dossel
foram usadas: fechada, intermediária e aberta. No VRM
foram amostradas cinco trilhas, duas em ambiente fechado
e aberto e uma em intermediário. Na FLONA - SFP, foram
seis trilhas, sendo duas trilhas para cada classe de cobertura
de dossel. Para as coletas foi utilizado guarda - chuva ento-
mológico (0,70 x 0,70 m), pois é considerado o método mais
indicado para amostrar aranhas que vivem em arbustos de
pequeno e médio porte, bem como em vegetação alta de er-
vas, árvores pequenas e ramos de árvores de maior porte.
<p/ >
As amostragens foram realizadas sempre por um coletor e
os limites de altura da vegetação nas áreas de coleta foram
padronizados entre 0,6 m e 2 m. O esforço amostral foi
de uma hora em cada trilha, perfazendo um total de duas
horas por classe de cobertura de dossel. Eram feitas 10
batidas aleatórias na vegetação em cada arbusto distinto.
Os espécimes coletados eram acondicionados em vidros com
álcool 80%. Após, foram levados para o laboratório onde
ocorreu triagem manual em estereomicroscópio. O ar-
mazenamento foi feito de acordo com o protocolo para a
preservação e conservação do material fauńıstico coletado.
<p/ >
A identificação do material em ńıvel de famı́lia foi real-
izada no Laboratório de Ecologia de Interações no Departa-
mento de Ecologia, Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), e em ńıvel espećıfico no Museu de Ciências
Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul
(MCN/FZB). Para a correta nomenclatura em Araneae foi
utilizado o catálogo de Platnick (2009). Todas as aranhas
capturadas foram identificadas até o momento, no mı́nimo,
em ńıvel de famı́lia, e se encontram catalogadas e deposi-
tadas na Coleção Araneológica (Dra. Erica H. Buckup) do
MCN/FZB.
<p/ >
ANÁLISE DOS DADOS
As análises estat́ısticas, Tabela de Contingência e ANOVA,
foram feitas utilizando o programa PAST versão 1.82b
(Hammer et al., 001). <p/ >

RESULTADOS

Ao total foram amostrados 787 espécimes pertencentes a 21
famı́lias. Destas, a famı́lia mais abundante, em VRM e na
FLONA - SFP, foi Theridiidae, com 138 e 114 indiv́ıduos,
respectivamente. Esta famı́lia esteve presente em todos os
ńıveis de antropização, o que pode estar associado a uma
alta plasticidade das espécies deste táxon. <p/ >
No VRM foram coletadas 399 aranhas, destas mais de 80%
imaturas, distribúıdas em 17 famı́lias. A maior abundância

de aranhas foi verificada nas trilhas em ambientes com
maior cobertura de dossel com cerca de 215 indiv́ıduos. As
famı́lias Lycosidae e Sparassidae (singletons), Mysmenidae,
Philidromidae, Psauridae, Senoculidae foram registradas
apenas para VRM. As guildas predominantes, nesta região,
foram às construtoras de teias irregulares (CTI, n = 167) e
teias orbiculares (CTO, n = 106) seguida pelas caçadoras
cursoriais (CCU, n = 82) e caçadoras emboscadoras (CEM,
n = 44). As CTI foram mais abundantes em ambientes
com dossel fechado, pois estas requerem, aparentemente,
plantas com maior densidade foliar, já que a construção de
suas teias é feita em espaços pequenos (Uetz, 1991), sug-
erindo que a heterogeneidade do ambiente, também pode
estar favorecendo a construção das mesmas. <p/ >

Para a FLONA - SFP, foram amostradas 388 aranhas, sendo
que 65% eram jovens, estando distribúıdas em 15 famı́lias.
A maior abundância de aranhas ocorreu em ambientes de
dossel aberto. As famı́lias Dipluridae, Halneidae, Oonopi-
dae (singletons) e Scytodidae foram registradas apenas na
FLONA - SFP. Neste local houve predomı́nio das caçadoras
cursoriais (CCU, n = 143), construtoras de teias irregulares
(CTI, n = 113), seguida pelas construtoras de teias orbic-
ulares (CTO, n = 77) e caçadoras emboscadoras (CEM, n
= 20). As CTO (Araneidae, Tetragnathidae e Uloboridae)
foram mais abundantes em trilhas com dossel aberto, ou
seja, com vegetação mais esparsa, sendo o mesmo observado
em outros estudos, pois estes organismos requerem grandes
espaços para construção de suas teias. <p/ >

A menor abundância de aranhas na FLONA - SFP ocor-
reu nas trilhas apresentavam dossel fechado, o que pode es-
tar relacionado a condições micro - climáticas desfavoráveis.
Apesar das amostragens realizadas no primeiro dia, chu-
voso, ter abrangido todos os ńıveis de cobertura de dossel,
a diversidade pode ter sido subestimada. As coletas real-
izadas neste dia apresentaram baixo número de indiv́ıduos,
visto que fatores abióticos como a pluviosidade, podem
afetar tanto direta quanto indiretamente a comunidade de
aranhas, alterando tanto a fisiologia do organismo como a
disponibilidade temporária de recursos alimentares. <p/ >

A composição das guildas entre os distintos ambientes foi
significativamente diferente (Tabela de Contingência: C =
0,285; p < 0,0001), sugerindo que a estrutura da vegetação,
como ambientes com menor cobertura de dossel, pode inter-
ferir na funcionalidade ecológica das aranhas. Dividindo os
grupos funcionais em construtoras de teias e caçadoras (ver
Gonzaga et al., 2007), foi observada diferença significativa
(ANOVA Dois Fatores: F1,6 = 8,203; p < 0,001) no grupo
das caçadoras entre os ambientes, sendo mais abundantes
nos de dossel aberto, sugerindo que esta guilda tem carac-
teŕısticas associadas a uma maior facilidade de dispersão e
habilidade de sobrevivência nestes locais (Rodrigues et al.,
008). O oposto foi observado para as construtoras de teias,
onde não houve diferença significativa de abundância en-
tre os ambientes com distintos ńıveis de cobertura de dossel
(ANOVA Dois Fatores: F 1,6 = 2,605; p = 0,158).

<p/ >
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CONCLUSÃO

O efeito das caracteŕısticas tanto da cobertura do dossel
quanto da estrutura da vegetação pode influenciar a dis-
tribuição de algumas guildas de aranhas, já que ambientes
com dossel aberto permitem uma maior penetração lumi-
nosa, ocasionando um aumento da temperatura local, al-
terando assim, as condições micro - climáticas do ambiente,
possibilitando que espécies mais generalistas e com uma
maior plasticidade habite ambientes com maior influência
antrópica. Entretanto, estas condições não favorece out-
ras guildas, já que existem espécies que são mais senśıveis
às mudanças na estrutura do habitat, preferindo ambientes
mais preservados. Dentre os fatores abióticos relacionados
à diversidade deste táxon, a pluviosidade parece ser aquele
que mais afeta alguns grupos funcionas, uma vez que este
diminui, indiretamente, a disponibilidade de presas. Estu-
dos sobre as caracteŕısticas do habitat que exercem alguma
influência sobre as guildas de aranhas ainda são pouco co-
muns. Contudo, sugerimos que seja realizado um maior
número de amostragens, bem como uma avaliação de out-
ros fatores, tais como, efeito de borda e composição floŕıstica
que possam interferir na comunidade destes organismos.
<p/ >
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