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INTRODUÇÃO

A redução das áreas florestais tem levado ao surgimento de
fragmentos florestais, que traz como conseqüência a perda
de habitats, o decĺınio no tamanho das populações e o au-
mento das chances de extinção e perda de espécies (Debinski
& Holt, 2000).

Em fragmentos florestais, a forma mais viśıvel de per-
turbação natural é a formação de clareiras naturais, causada
pela de uma ou mais árvores, sem ação antrópica, formando
uma abertura no dossel (Green, 1996; Peres et al., 007).
Estas promovem uma heterogeneidade ambiental e de certa
forma controla a distribuição espacial e alguns componentes
da ecologia de muitas espécies florestais (Lima, 2005).

Os opiliões compõem o terceiro maior grupo em diversi-
dade dentro da classe Arachnida, menos diverso apenas que
ácaros e aranhas, com mais de 6000 espécies descritas (Pinto
- Da - Rocha et al., 2007). A ordem Opiliones está divi-
dida em três subordens Cyphophthalmi, Palpatores e Lani-
atores. A espécie Gaibulus schubarti Roewer1973, pertence
à famı́lia Stygnidae e subordem Laniatores. Esta famı́lia
compõe um grupo de opiliões Neotropicais com 27 gêneros
e 77 espécies descritas (KURY, 2003). Até o momento só se
tem registro dessa espécie em dois estados no Brasil: Per-
nambuco (KURY, 2003) e Bahia (Andrade et al., 2008) e
sua ecologia é desconhecida. BRAGAGNOLO et al., 2007
cita os opiliõe como um grupo promissor para estudos dos
efeitos das ações antrópicas sobre as florestas tropicais.

OBJETIVOS

Este estudo tem como objetivo ampliar o conhecimento so-
bre a fauna de opiliões no Nordeste brasileiro, visando re-
sponder as seguintes questões: Existe diferenças quanto à
abundância de G. schubarti entre śıtios de clareira natural
e de mata adjacente? Existe diferença quanto as variáveis
de micro - habitat e micro - clima entre śıtios de clareira

natural e de mata adjacente? Existe influência da profun-
didade e cobertura da serrapilheira sobre abundância desta
espécie?

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

O estudo foi realizado no Parque Metropolitano de Pituaçu,
(12056’53”S e 38024’47”O), um remanescente de Mata
Atlântica localizado no munićıpio de Salvador - Bahia. O
parque possui uma lagoa artificial com 4 Km de extensão,
circundada por uma ciclovia de 15 km de extensão (UCSal,
1992).

O Parque Metropolitano de Salvador é considerado uma das
maiores Unidades de Conservação inserida em área urbana,
inicialmente apresentava 600 ha, entretanto, atualmente en-
contra - se reduzido a 425 ha e vem sofrendo com intensas in-
terferências antrópicas (BENATI et al., 005). Apresenta - se
sob altitude de 51 m, com média de temperatura de 25,2ºC
e ı́ndice pluviométrico de 183 mm (EMBRAPA, 2003).

O clima caracteriza - se por ser quente e úmido, sem
uma estação seca pronunciada, com temperaturas médias
mensais superiores a 20 Cº e anual em torno de 25 Cº.
A precipitação média anual de 1840 mm, apresentando
peŕıodos chuvosos nos meses de Março a Julho e de Agosto
a Fevereiro (UCSal, 1992). De acordo com Dias et al.,
(2007) a flora do Parque é t́ıpica de sub - bosque caracteri-
zada pela presença de espécies da famı́lia Melastomataceae
e Arecaceae, principalmente. As espécies arbóreas mais rep-
resentativas pertencem às famı́lias Anacardiaceae, Dilleni-
aceae, Fabaceae e Malpighiaceae, sendo, em sua maioria,
pioneiras. O Parque encontra - se, portanto, em diferentes
estágios de regeneração. Este remanescente apresenta uma
grande diversidade de espécies animal e vegetal: 32 espécies
de anf́ıbios, 57 espécies de répteis, 63 espécies de aves, 21
espécies de mamı́feros, 48 espécies de aranhas, 76 espécies
de plantas (ECOA, 2007) e 68 espécies de borboletas (VAS-
CONCELOS et al., n press).
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Amostragem dos opiliões ,variáveis ambientais e análises es-
tat́ısticas
A coleta foi realizada no peŕıodo de janeiro a dezembro
de 2004. Foram selecionados no Parque 12 pontos, sendo
seis de clareira natural e seis de mata adjacente. Para a
seleção dos pontos foram utilizados os seguintes critérios:
as clareiras foram selecionadas a partir da queda natural
de árvores; houve preferência por clareiras mais recentes; a
distância entre a clareira natural e a mata adjacente foi de
no mı́nimo 50 m e só foram considerados pontos de mata
adjacente àqueles que não apresentavam ind́ıcios de per-
turbações que os caracterizassem como clareira natural ou
borda do fragmento.
Os opiliões foram coletados através da amostra de serrapil-
heira de 50 x 50 cm e posteriormente transferidos para o
funil de Berlese - Tulgrenn durante 24h para a extração dos
animais. As amostras foram recolhidas mensalmente, to-
talizando 144 amostras ao fim dos 12 meses. O material
coletado foi triado no Centro de Ecologia e Conservação
Animal (ECOA)/ICB/UCSAL e posteriormente enviado ao
Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP,
Curador: Ricardo Pinto - da - Rocha) para identificação.
Nos doze pontos, foram mensuradas variáveis de micro -
habitat e micro - clima. As variáveis de micro - clima foram:
temperatura mı́nima, máxima e amplitude e de micro - habi-
tat: freqüência de troncos cáıdos, circunferência a altura do
peito (CAP), estimativa da densidade da vegetação, profun-
didade da serrapilheira , cobertura da serrapilheira e cober-
tura de herbácea dentro das 12 unidades amostrais .
Para verificar se existe diferença entre clareira natural e
mata adjacente quanto à abundância de Gaibulus schubarti
foi realizado o Teste T com correção de através do programa
GraphPad Instat©), pois, embora o Teste de Kolmogorov
- Smirnov tenha revelado distribuição normal (p >0,10),
o método de Bartlett não revelou homocedasticidade nas
amostras (p =0,0427). As diferenças de micro - clima e
micro - habitat entre os dois ambientes foram verificadas
através do MRPP (Procedimento de Permutação de Re-
sposta Múltipla), utilizando a medida de distância Euclid-
iana através do software PC - ORD© (McCune and Mef-
ford, 1999). O teste de Regressão Linear simples (GraphPad
Instat©) foi utilizado para verificar a influência da profun-
didade e cobertura da serrapilheira sobre a abundância de
Gaibulus schubarti .

RESULTADOS

Foram coletados 326 indiv́ıduos, sendo 278 adultos e 48
jovens. Dentre os adultos coletados, 223 pertenceram
à espécie Gaibulus schubarti, sendo capturados 115 em
clareira natural e 108 em mata adjacente. As outras espécies
amostradas foram: Heteropachylus sp. (23 indiv́ıduos),
Chavesincola crassilcanei (7 indiv́ıduos) e Pickeliana sp (2
indiv́ıduos), distribúıdas em três famı́lias: Gonyleptidae,
Stygnidae e Zalmoxidae. Não foi posśıvel fazer a identi-
ficação de 23 indiv́ıduos, pois são, provavelmente, espécies
novas.
As variáveis de micro - clima e micro - habitat diferiram sig-
nificativamente entre os pontos de clareira natural e mata
adjacente (p= 0.0208; t = 2.4742), no entanto, a abundância

de Gaibulus schubarti não diferiu significativamente entre
os ambientes (p =0.8776, t = 0.1607), assim como, não
houve influência da profundidade da serrapilheira (p = 0,
1598, R 2 = 0,1041) e da cobertura da serrapilheira (p=
0.5112, R 2 = - 0,0361) sobre a abundância de G .schubarti.
As diferenças encontradas de micro - clima e micro - habitat
entre clareira natural e mata adjacente podem estar rela-
cionadas com as diferenças ambientais entre esses dois am-
bientes, principalmente, no que se refere à intensidade lumi-
nosa (Tabarelli, 1994). Em relação aos opiliões, esperava - se
que a abundância diferisse entre clareira natural e mata ad-
jacente, visto que, as clareiras naturais promovem a hetero-
geneidade de habitats (Townsed et al., 006), e segundo Stiles
(1975) as diferenças ambientais entre clareira natural e mata
adjacente podem afetar a composição das comunidades que
habitam esses ambientes. Peres et al., 2007) verificaram este
padrão para aranhas em um fragmento de Mata Atlântica
de Pernambuco que também está inserido em uma matriz
urbana e sobre influências antrópicas similares as ocorrida
no Parque Metropolitano de Pituaçu. Além disto, não se
esperava a falta de influência das variáveis ambientais so-
bre estes invertebrados, visto que, os opiliões são senśıveis
a diversas variáveis ambientais, tais como, temperatura e
umidade (Curtis & Machado, 2007).

A baixa riqueza de opiliões no Parque Metropolitano de
Pituaçu, apenas quatro espécies, pode estar relacionada ao
histórico de antropização do Parque. Bragagnolo et al.,
(2007) relatam que em trabalhos realizados em fragmentos
perturbados que sofrem com ações antrópicas ocorre uma
diminuição da riqueza de opiliões. O Parque vêm sofrendo
com diversas ações como, destruição da mata ciliar ,tráfego
intenso de moradores (Oliveira - Alves et al., 2005), devido
as trilhas existentes dentro do Parque e perda da cobertura
vegetal, assim como, o fato das diferenças ambientais en-
tre clareira natural e mata adjacente não influenciarem na
abundância de G. schubarti sugere - se que esta espécie
seja generalista, já que, comunidades fragmentadas tendem
a ser dominada por espécies generalistas, pois, estas toleram
os distúrbios causados na matriz (Laurance et al., 2002). A
espécie em estudo representou aproximadamente 85% dos
opiliões coletados em clareiras naturais e 89% em matas
adjacentes. Sua elevada abundância, sua distribuição ho-
mogênea em ambos os ambientes, assim como, a falta de
resposta as variáveis ambientais, reforça a hipótese de que
G. schubarti seja generalista, logo que, espécies que apre-
sentam esse hábito, dispersam - se facilmente, apresentam
uma ampla distribuição e não encontram problemas para
ocuparem ambientes modificados (Schneider et al., 2003).
Townsed et al., 2006), propuseram que por competição in-
terespećıfica as espécies são, geralmente, exclúıdas dos lo-
cais em que poderiam existir perfeitamente bem. Assim,
sugere - se que Gaibulus schubarti é uma espécie gener-
alista e dominante nos dois ambientes, estando bem adap-
tada, e, portanto, recomenda - se a realização de estudos
futuros que investiguem se está espécies age como competi-
dor dominante em ambientes de clareira e mata adjacente
de fragmentos urbanos.
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CONCLUSÃO

A ecologia de Gaibulus schubarti ainda é desconhecida, as-
sim como sua distribuição. Dessa forma, este trabalho con-
tribui para o conhecimento a cerca da opiliofauna brasileira,
especialmente a nordestina, aos quais os estudos ainda estão
focados em sistemática e descrição de novas espécies. Pode -
se inferir que a espécie em estudo é generalista, pois, ocorre
com abundância em ambientes que diferem quanto à estru-
tura f́ısica e ambiental, estando bem adaptada a ambientes
antropizados.
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que Metropolitano de Pituaçú, Salvador-Bahia. Anais da X
Semana de Mobilização Cient́ıfica - SEMOC.
ECOA 2007. Animais e plantas do Parque Metropoli-
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