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INTRODUÇÃO

Inventariar a fauna e flora de uma determinada área é o
primeiro passo para analisar os efeitos da fragmentação
a fim de conhecer os organismos locais e posteriormente
desenvolver projetos de conservação (Pearson, 1994). O
conhecimento sobre invertebrados na Mata Atlântica é es-
casso, desta forma, é necessário inventariar áreas remanes-
centes, avaliando a possibilidade de proteção e manejo,
assim como, fundamentos a conservação efetiva daqueles
de maior valor biológico (CONSERVATION INTERNA-
TIONAL DO BRASIl, 2000). A utilização de organismos
bioindicadores, como os artrópodes, que constitui um grupo
megadiverso, contribui para o conhecimento sobre os efeitos
da fragmentação e o funcionamento destes fragmentos (kre-
meN et al., 1993), principalmente, pela sua abundância, pe-
queno tamanho, importância no ciclo de nutrientes e fluxo
de energia nos ecossistemas (Uetz 1976).
As aranhas (Arachnida: Araneae) são consideradas de
grande importância ecológica (Simó et al., 1994). Com-
preendem uma porção bastante significativa da diversidade
de artrópodes terrestres (Toti et al., 2000), constituindo um
dos grupos mais diversos e abundantes, com aproximada-
mente 40.700 espécies descritas até o momento (Platnick,
2009).

OBJETIVOS

O objetivo do estudo foi fazer um levantamento da arane-
ofauna do Jardim Botânico de Salvador, identificando as
guildas de aranhas existentes no fragmento em estudo.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na área do Jardim Botânico de
Salvador-JBSSA, um fragmento de Mata Atlântica, cri-
ado em 22 de março de 2002, conforme decreto nº 13.546.
Este fragmento possui 18 hectares e localiza - se so-
bre as seguintes coordenadas geográficas: 12,7º55’34”S e

38º25’47”W. O JBSSA situa - se no bairro do Pau da Lima,
Salvador - BA, sendo também conhecido como Mata dos
Oitis, devido à ocorrência do Oiti da Algumas espécies
nativas da flora baiana estão presentes no Jardim, tais
como: Lantana - cambará, Murici, Gonçalinho, Visgueiro,
Pau - Brasil e Janaúba. O JBSSA é considerado um
remanescente de floresta ombrófila densa com um alto
ı́ndice de espécies arbóreas, caracteŕısticas desta região fi-
toecológica. Apresenta um sub - bosque, que contem uma
grande riqueza de arvoretas, arbustos, ervas e algumas
palmeiras. As condições climáticas são de elevadas temper-
aturas (média 25ºC), alta precipitação, distribúıda durante
o ano (de 0 a 60 dias seco), o que confere uma situação
bioecológica praticamente sem peŕıodo seco. Os solos dom-
inantes são Latossolos distróficos, excepcionalmente álicos
(SMA, 2009).

Para a realização do estudo foram selecionados três tran-
sectos de 100m localizados a partir da borda do fragmento
e distantes entre si no mı́nimi 50 m. Cada transecto apre-
sentava 5 pontos amostrais (PA) de 100m 2. Os pontos es-
tavam distantes entre si 10 m. As aranhas foram capturadas
através de dois métodos de amostragem: Extrator de Win-
kler e coleta manual noturna. Para a amostra de serrapil-
heira foi selecionado em cada PA um quadrante de 1m 2,
totalizando 15m 2 de amostra de serrapilheira. As amostras
foram transferidas posteriormente para o Extrator de Win-
kler durante 48h para a extração dos animais. A coleta
manual noturna foi realizada no dia 25 de março de 2009,
nos 15 pontos amostrais durante 1h, no peŕıodo entre 19 e
23h, totalizando 15 horas de esforço amostral. O material
foi triado no Centro de Ecologia e Conservação animal e pos-
teriormente transferido ao Instituto Butantan de São Paulo,
para identificação das espécies, e depositadas na coleção
Aracnológica do Laboratório de Artrópodes Peçonhentos
(curador: Dr. Antônio Brescovit). As guildas foram identi-
ficadas através do protocolo proposto por Höfer & Brescovit
(2001).
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RESULTADOS

Foram coletadas 502 aranhas, sendo 332 jovens e 172 adul-
tos (76 fêmeas e 96 machos) distribúıdos em 16 famı́lias,
35 gêneros e 49 espécies. As famı́lias que tiveram o
maior número de espécies coletadas foram Theridiidae (13),
Araneidae (7) e Salticidae (7 espécies). A famı́lia Theridi-
idae obteve o maior número de indiv́ıduos capturados: 53
(30,81%), seguido da famı́lia Araneidae 42 (24,41%). Jun-
tas, essas duas famı́lias representaram 55,22% dos adultos
coletados. Oliveira - Alves et al., (2005) já havia descrito
para a mesma área uma elevada abundância da famı́lia Salti-
cidae, capturando 372 espécimes. Benamú (2005) cita que
alguns representantes dessa famı́lia podem ser indicadores
de ambientes modificados.
A espécie mais abundante foi Episinus sp. (Theridiidae),
com 14 indiv́ıduos coletados (8,13%), seguida de Alpaida
thaos (Araneidae) com 13 indiv́ıduos (7,55%). Benati et al.,
ncontrou resultado semelhante em um estudo realizado em
um fragmento urbano de Salvador: Araneidae e Theridiidae
representaram duas das quatro famı́lias mais abundantes do
fragmento (30, 6%). Peres (2001) verificou que Alpaida sp.
exibiu preferência por ambientes de clareira natural. Essa
espécie pode ter exibido preferência nesse estudo pela borda
devido a luminosidade existente nesse ambiente que segundo
Odum (2006), também, oferece a intensidade luminosa pro-
movida pela clareira.
As famı́lias que tiveram menor representatividade em
termo de espécies foram: Deinopidae (apenas uma espécie:
Deinops sp.), Oxyopidae (uma espécie: Hamataliwa sp.)
seguida de Thomisidae (2), Tetragnathidae (2), Nemesiidae
(2), Corinnidae (2, Scytodidae (2) e Pholcidae (2). Essas
oito famı́lias representaram 8,13% da riqueza de espécies co-
letada.. Scytodes fusca , espécie considerada sinantrópica e
t́ıpica de ambientes perturbados( (MELO et al., 2209)ocor-
reu em apenas dois transectos (singletons), indicando um
empobrecimento da araneofauna.
O Transecto 2 foi o que coletou o maior número de in-
div́ıduos (190), seguido do transecto 1 (186) e do transecto
3 (135). Quanto ao número de espécies, 27 ocorreram no
transecto 2, 26 no transecto 3 e 25 no transecto. Dessa
forma, pode - se perceber que não houve grande diferença
de riqueza entre os transectos estudados,o que demonstra
que a distribuição de espécies foi homogênea entre os tran-
sectos. Algumas espécies foram comuns aos três transectos
entre elas: Episinus sp 1 , Alpaida thaos, Araneus sp 1.
Foram identificadas as seguintes guildas: construtoras de
teia: Araneidae, Tetragnathidae, Deinopidae e Ulobori-
dae, Theridiidae e Pholcidae (70,34%), aranhas sedentárias
do tipo senta - espera: Thomisidae (1,16%), aranhas
caçadoras de emboscada :Salticidae e Oxyopidae (7, 55%),
corredoras de serrapilheira:Oonopidae, Scytodidae e Corin-
nidae (5,81%), aranhas errantes: Ctenidae (6,97%), corre-
dora noturna de solo: Zoodariidae (2,32%), caçadora no-
turna :Mimetidae (4,65%) e aranhas fossoriais: Nemesiidae
(1,16%).
A guilda que representou a maior parte dos indiv́ıduos
coletados (70,34%), assim como, das espécies coletadas
(55,10%), em relação as outras guildas, foi as construtoras
de teia. Representantes desta guilda são encontradas prin-
cipalmente no sub - bosque, ocupando diversos microhabi-

tats. (SILVA, 1996). A ocorrência de aranhas construtoras
de teia como as mais abundantes, também, demonstra que
algumas espécies pertencentes a essas famı́lias podem estar
adaptadas a ambientes de borda, considerando que, o es-
tudo foi realizado nesse tipo de ambiente. Santos (1999) e
Benati et al., (2005) também demonstraram esse padrão.

A presença de guildas que necessitam de hastes para fixação
de teias, como as da famı́lia Araneidae, sugerem que exis-
tam pontos do fragmento em regeneração secundária, apesar
do fragmento está localizado em uma mata urbana e, dessa
forma, sofre com diversas ações antrópicas.

CONCLUSÃO

Pode - se concluir nesse estudo que a riqueza das espécies
de aranhas entre os transectos ocorreu de forma similar e
que a presença de algumas espécies, como, Scytodes fusca
indicam que o ambiente sofre perturbações. No entanto, a
ocorrência da guilda construtoras de teia, que foi dominante
no fragmento, infere que alguns pontos deste possa estar em
regeneração secundária, já que, aranhas pertencentes a esta
guilda necessitam de hastes para fixação de suas teias, in-
dicando a presença de árvores t́ıpicas de sub - bosque. A
dificuldade de determinação das espécies com a elevada pre-
sença de indiv́ıduos identificados até o gênero demonstra a
necessidade de mais estudos para o conhecimento da ara-
neofauna do Jardim Botânico de Salvador, visto que, para
propor a conservação de um fragmento é necessário con-
hecer a composição das espécies.Outras coletas na área de
estudo também são necessárias a fim de capturar um maior
número de espécies.
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