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INTRODUÇÃO

As aranhas (Arachnida: Araneae) compreendem um
grupo animal de considerável importância ecológica
(Simó et al., 1994). Representantes de uma signifi-
cativa parcela de toda diversidade de artrópodes ter-
restres e com ampla distribuição em praticamente to-
das as regiões do planeta, a maioria das aranhas são
senśıveis a diversos fatores f́ısicos e biológicos do ambi-
ente, podendo ser consideradas espécies guarda - chuva
(Benati et al., 2005). O Brasil possui uma das maio-
res diversidades de aranhasdo mundo(Romão et al., .,
2007). Dentre os biomas brasileiros, a Mata Atlântica
aparece como uma das áreas com o maior número de
estudos sobre estes animais (Benati et al., 2005; Dias
et al., 2005). Considerada um dos 25 hotspots mundi-
ais de biodiversidade, a Mata Atlântica já perdeu mais
de 93% de sua área original, estando atualmente res-
trita a vários pequenos e dispersos fragmentos flores-
tais (Tabarelli et al., 2005). Em outros biomas, como a
Caatinga, também importante para conservação da bi-
odiversidade e com elevado grau de perturbação (Leal
et al., 2005), estudos sobre aranhas ainda são bastante
escassos.

OBJETIVOS

O presente estudo teve como objetivo inventariar pre-
liminarmente a ocorrência de aranhas de solo de dois
fragmentos florestais em uma área de transição entre os

biomas Mata Atlântica e Caatinga.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em dois fragmentos diferen-
tes dentro de uma zona de transição entre os biomas
Mata Atlântica e Caatinga, no munićıpio de Macáıba
(5o53’30” S; 35o21’30” W; altitude média de 40 m),
Rio Grande do Norte. O clima local é uma transição
entre os climas tropical e árido. A área menor (6,5 ha)
possui maior afinidade com o bioma Mata Atlântica
e está menos perturbada, enquanto a área maior (19
ha) apresenta alto grau de perturbação antrópica e ve-
getação com maior influência do bioma Caatinga (Ces-
taro, 2002). Para coleta das aranhas foram usadas ar-
madilhas do tipo ptifall traps, confeccionadas com gar-
rafas pet (2 l) cortadas à metade (235 cm³) e preen-
chidas com 600 ml de uma solução de água (550 ml),
detergente (50 ml) e sal (40 g) para deter e conservar
os indiv́ıduos capturados. Em cada área, foram dis-
postas 25 armadilhas no ńıvel do solo de forma equi-
distante (5 m uma da outra), formando um quadrado
numa área de amostragem de 25x25m (625m2) eper-
manecendo no local 7 dias consecutivos (uma semana)
até serem coletadas, durante 3 semanas entre os meses
de setembro e outubro de 2009. Ao todo foram feitas
três amostragens nas duas áreas de forma simultânea
e padronizada.As aranhas capturadas foram triadas e
conservadas em álcool 70%, com posterior identificação
no Laboratório de Zoologia do Centro de Biociências
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da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.Os
espécimes encontrados foram classificados em ńıvel de
morfotipos.

RESULTADOS

Ao todo, foram coletadas 425 aranhas, 77 no fragmento
de Mata Atlântica e 348 no fragmento de Caatinga, to-
das da subordem Araneomorphae. Respectivamente,
através do método de morfotipagem utilizado, foram
obtidos 17 e 10 morfotipos, totalizando 23 morfotipos,
uma vez que 4 ocorreram em ambos os ambientes. Os
dados sugerem que apesar do fragmento de Caatinga
exibir uma maior abundância total de aranhas, o frag-
mento de Mata Atlântica apresenta maior riqueza. Os
quatro morfotipos em comum entre os dois ambien-
tes indicam certo grau de similaridade entre eles. A
abundância de indiv́ıduos nos 23 morfotipos (nomea-
dos de A a Z) foi a seguinte, para “Mata Atlântica”:
A (29), B (2), C (1), D (1), E (2), F (3), G (2), H
(3), I (15), J (1), L (1), M (2), N (1), O (1), P (1), Q
(9), R (3); para “Caatinga”: A (237), B (29), C (23),
D (2), S (3), T (14), U (37), V (1), , X (1), Z (1).
O mesmo morfotipo (A) foi o mais abundante nos dois
fragmentos, refletindo certo grau de adaptação a ambos
os ambientes (Dias et al., 2005).

CONCLUSÃO

Apesar da diferença de riqueza entre os dois fragmentos
(Mata atlântica, 17; Caatinga, 10) e da classificação em
morfotipos, os resultados encontrados apontam para o
potencial da riqueza de espécies de aranhas na região,
dando um direcionamento para futuros estudos sobre o
tema, e reforçando a importância da manutenção des-

ses ecossistemas para a conservação da biodiversidade
ainda existente no estado do Rio Grande do Norte.
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atlânticas no Rio Grande do Norte: relações estrutu-
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