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INTRODUÇÃO

A diversidade biológica de forma geral tem sido muito afe-
tada pelas atividades antrópicas e ultimamente tornou - se
imprescind́ıvel que esta seja estudada, com o intuito de con-
servá - la sob o risco de perda de espécies, muitas delas ainda
desconhecidas. A perda da biodiversidade trás como con-
seqüência, o desequiĺıbrio nos ecossistemas, tornando - os
mais vulneráveis.

O Brasil, detentor do t́ıtulo de megabiodiversidade, possui
em seu território quase um terço das florestas tropicais re-
manescentes do mundo, e elas são reconhecidas como um
dos mais importantes repositórios da diversidade biológica
global (Bergallo et al., 2009).

A questão da biodiversidade é bastante acentuada, prin-
cipalmente na Mata Atlântica, a segunda maior floresta
pluvial tropical do continente americano e área de alto en-
demismo. Atualmente conta apenas com 8% da sua área
total, como resultado da ação antrópica relacionada ao cul-
tivo de café, cacau e cana de açúcar entre outros produ-
tos (Bergallo et al., 2009) O que se apresentava de forma
cont́ınua, é agora representado por fragmentos florestais iso-
lados que, dificilmente dá suporte a diversidade de espécies.

A Mata Atlântica é considerada um dos 34 hotspots mundi-
ais de biodiversidade. Por definição, hotspots são áreas
que perderam pelo menos 70% de sua cobertura vegetal
original, que juntas, abrigam acima de 60% de todas as
espécies terrestres do planeta (Leal e Câmara 2005). Apesar
da devastação sofrida, ainda abriga mais de 8 mil espécies
endêmicas de plantas, 380 de anf́ıbios e répteis, 188 de aves
e 71 de mamı́feros (Myers et al., 2000, Bergallo et al., 2009).

Para melhor compreender a dinâmica da natureza é funda-
mental conhecer a diversidade de espécies em uma determi-
nada área. Além disso, tal fato é importante para otimizar
o gerencia¬mento ambiental em relação a atividades de ex-
ploração de baixo impacto, conservação de recursos naturais
ou recuperação de áreas degradadas.

Devido à grande importância deste Bioma, diversas
pesquisas vêm sendo realizadas nos últimos anos aumen-
tando o conhecimento e a compreensão de sua biodiver-
sidade. À medida que ocorrem novas descobertas, no-
vas espécies são publicadas tornando - se clara a neces-
sidade de inventários que detalhem a biodiversidade local
considerando ńıveis taxonômicos mais elevados, tais como
gênero, famı́lia, ordem ou até mesmo filo (Melo 2008, TNC
2003).

O conhecimento sobre os invertebrados de Mata Atlântica
é bastante escasso, tornando - se necessário um esforço con-
junto para inventariar áreas remanescentes, avaliar a pos-
sibilidade de proteção e manejo, além de fundamentar a
conservação efetiva daquelas que apresentam maior valor
biológico (Conservation International do Brasil et al., 2000).

OBJETIVOS

O presente trabalho objetiva registrar, por meio de fotodoc-
umentação, a variação da diversidade de artrópodes pre-
sentes na Reserva Biológica União/IBAMA, considerando
a importância do estudo da biodiversidade em benef́ıcio da
preservação ambiental.

MATERIAL E MÉTODOS

2.1 - Área de estudo

A Reserva Biológica União /IBAMA-ReBio União, local-
izada em Casemiro de Abreu (22º27’30”S e 42º02’14”W),
no Estado do Rio de Janeiro foi criada com o objetivo de
recuperar e proteger remanescentes da Floresta Atlântica
e da fauna t́ıpica dependentes delas. A unidade apresenta
2548 ha e abrange os munićıpios de Casemiro de Abreu,
Rio das Ostras e Macaé (Prieto 2008). Desta área, 85%
são cobertos por Mata Atlântica densa, que se caracteriza
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como Mata Atlântica de Baixada (36%) e Mata Atlântica
de Encosta (47,1%) (Corredores).

2.2 - Metodologia

Esse trabalho foi realizado em incursões realizadas durante o
ano de 2009 na ReBio União nos meses de Fevereiro e Abril.
Para o desenvolvimento do mesmo, foi utilizado o método de
registro fotográfico, utilizando câmeras fotográficas digitais
e imagens obtidas até uma altura de 1,5m. O levantamento
foi realizado percorrendo - se duas trilhas (A-mata aberta e
B-mata fechada) nos peŕıodos da manhã (7:00h as 8:30h e
9:30 as 11:00) e da tarde (14:00 as 15:30, 16:30 as 18:00, ),
totalizando 6 horas de registros por campanha/trilha. Em
cada trilha foi determinado um transecto de 100m divididos
em setores de 20m. Para cada setor foram disponibiliza-
dos aproximadamente dezoito minutos para a exploração
fotográfica.

As imagens foram obtidas por duas pessoas treinadas, dis-
postas uma em cada lado da trilha, sendo registrados apenas
animais adultos, para diminuir os erros na identificação. As
imagens dos artrópodes obtidas foram separadas por trilhas
e setores e classificadas ao ńıvel taxonômico de Ordem.

Os parâmetros de diversidade foram determinados pela
abundância, calculada pela contagem dos indiv́ıduos de
cada ordem, e pela diversidade, de acordo com o ı́ndice de
Shannon - Wiener (H’), o qual expressa a diversidade pela
uniformidade dos valores de importância através de todas
as espécies da amostra. Foi calculado também, o ı́ndice de
equitabilidade de Shannon (J’), que mede a proporção da
diversidade observada em relação à máxima diversidade es-
perada. O ı́ndice de Dominância de Berger - Parker, que
considera a maior proporção da espécie com maior número
de indiv́ıduos, foi calculado também. A similaridade das
ordens foi obtida através do ı́ndice de Sorensen.

RESULTADOS

Foram amostrados no mês de fevereiro, 284 indiv́ıduos,
sendo 149 na trilha A e 135 na trilha B distribúıdos
em 10 ordens: Araneae, Orthoptera, Hemiptera, Diptera,
Hymenoptera, Phasmatodea, Odonata, Coleoptera, Lep-
idoptera e Neuroptera; respectivamente. No mês de
abril foram amostrados 485 indiv́ıduos, sendo 216 na
trilha A distribúıdos em 11 ordens: Araneae, Or-
thoptera, Hemiptera, Diptera, Hymenoptera, Phasmatodea,
Odonata, Coleoptera, Lepidoptera e Neuroptera; e 269 na
trilha B distribúıdos em 13 ordens: Araneae, Opiliones, Or-
thoptera, Hemiptera, Diptera, Hymenoptera, Phasmatodea,
Odonata, Coleoptera, Lepidoptera, Blattodea, Dermaptera
e Scolopendra.

Comparando - se a trilha A com a trilha B no mês de abril,
observa - se que as trilhas possuem nove ordens em comum
(Araneae, Orthoptera, Hemiptera, Diptera, Hymenoptera,
Phasmatodea, Odonata, Coleoptera e Lepidoptera). A or-
dem Manthodea está presente apenas na trilha A. E as or-
dens Opiliones, Blattodea, Dermaptera e Scolopendra es-
tavam presentes apenas na trilha B.

De acordo com o ı́ndice de diversidade de Shannon (H’),
não houve variação significativa na diversidade entre os dois
meses analisados para as duas trilhas.

Quando comparadas as duas campanhas, para as trilhas
A e B, a diversidade apresenta um valor maior na trilha
B (A= 0,8536 e B= 0,9068), a qual está presente em um
remanescente florestal. De acordo com Elton (1973), por
possuir estruturas mais complexas, como grande número
de espécies vegetais e copas interconectadas formando um
dossel cont́ınuo, as florestas e as matas, de uma forma
geral, fornecem diferentes condições para a existência de
uma maior biodiversidade.

De acordo com o ı́ndice de Sorensen, quando comparada en-
tre as campanhas, a trilha A apresentou 0,95 de similaridade
enquanto a trilha B apresentou 0,78.

Utilizando o ı́ndice de equitabilidade de Shannon (J), as
manhãs de fevereiro e abril da trilha A apresentaram J=
0,81, a tarde 1 apresentou J= 0,84 e a tarde 2 J= 0,81.
Para a trilha B, as manhãs apresentaram J= 0,85, a tarde 1
J= 0,83 e a tarde 2 J= 0,82. Tal resultado indica que a eq-
uitabilidade foi grande entre os peŕıodos do dia, mostrando
que as ordens se encontram relativamente bem distribúıdas
(Gomes 2004).

O resultado do ı́ndice de Dominância de Berger - Parker
para a Trilha A mostrou que na manhã de Fevereiro Dbp=
0,4545 para Araneae e Dbp= 0,3333 para Hymenoptera em
Abril. Na tarde 1 de fevereiro Dbp= 0,2549 para Araneae
e Dbp= 0,3158 para Hymenoptera em abril. Na tarde 2
de fevereiro Dbp= 0,2778 para Araneae e Orthoptera e
Dbp= 0,2615 para Hymenoptera em abril. Esses resulta-
dos mostram que, no mês de fevereiro a ordem em maior
abundância foi Araneae em todas as partes do dia. Já em
Abril, a ordem Hymenoptera se fez mais abundante.

Para a Trilha B, o resultado mostrou na manhã de fevereiro
Dbp= 0,2941 e em Abril Dbp= 0,2706 ambas para Araneae.
Na tarde 1 de fevereiro Dbp: 0,22 e em Abril Dbp= 0,2929
ambas para Araneae. Na tarde 2 de fevereiro Dbp= 0,2745 e
em abril Dbp= 0,2588 ambas para Araneae. Como em áreas
de mata fechada há maior biodiversidade (Elton 1973), a
dominância de Araneae na trilha B nos dois meses, pode
estar relacionada com a disponibilidade de pressas e com
a maior quantidade de locais para a fixação de teias (Uetz
1991).

CONCLUSÃO

Os dados analisados permitem concluir que a diversidade de
artrópodes não teve variância significativa de acordo com a
comparação entre as duas trilhas. A ordem mais encon-
trada foi Araneae, a qual foi mais abundante no interior do
remanescente florestal.

A amostragem por meio de registro fotográfico foi eficiente,
conseguindo através das imagens a identificação dos organ-
ismos no ńıvel taxonômico de ordem, alem da obtenção de
novas fotografias que passaram a fazer parte do banco de
Imagens do LARAMG, representativas da Biodiversidade
do Bioma Mata Atlântica.
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Atlântica, Belo Horizonte.
Melo, A.S. 2008. O que ganhamos ‘confundindo’ riqueza de
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