
EFEITOS DE BORDA SOBRE COLEÓPTEROS EM UM TRECHO DE FLORESTA
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2 - Laboratório de Ecologia Florestal, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Biociências, Departa-
mento de Botânica, Av. Pasteur, nº 458, sala 401, Urca, 22290 - 240, Rio de Janeiro, Brasil.
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INTRODUÇÃO

A Mata Atlântica se estende por uma longa faixa latitudi-
nal ao longo da costa brasileira, apresentando significativos
gradientes altitudinais, pedológicos e orométricos que asso-
ciados aos processos pretéritos de transgressões e retrações
de tipologias conferiram a este bioma uma alta diversidade,
sendo considerado um dos mais importantes hotspots, den-
tre os 25 encontrados no planeta (Leitão - Filho, 1987; My-
ers et al., , 2000).

Paradoxalmente, entretanto, encontra - se bastante
degradado, sendo um dos ecossistemas mais ameaçados do
planeta, com apenas cerca de 7% de sua extensão origi-
nal (Fundação SOS Mata Atlântica & Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, 2006).

Pinto e colaboradores (2006) afirmam ainda que os remanes-
centes de Floresta Atlântica encontram - se distribúıdos em
fragmentos isolados, sendo 98,7% com dimensões abaixo de
100 hectares para a região da Serra do Mar, o que prej-
udica a sobrevivência e afeta a ocorrência de espécies que
necessitam de extensas áreas.

Outro problema causado pela fragmentação é a ocorrência
de alterações de natureza f́ısica e, secundariamente,
biológicas nas bordas florestais (Laurance et al., , 2007).
Essas alterações, conhecidas como efeitos de borda, refletem
no interior da mata, levando a uma modificação na estru-
tura e diversidade dos fragmentos, podendo levar à extinção
de alguns organismos (Harper et al., , 2005; Tilman et al.,
1994).

De acordo com Barbosa e Marquet (2002), os efeitos gera-
dos pela fragmentação vêm sendo estudados principalmente
em vertebrados. Porém os estudos conduzidos com insetos
são mais eficazes na indicação da resposta gerada, devido
à sua resposta em relação à heterogeneidade do ambiente e
a sua grande participação em diversos processos ecológicos

de suma importância na manutenção florestal (Wink et al.,
2005).

Como a fauna do solo e serrapilheira possuem altos ı́ndices
de diversidade e altas taxas de reprodução, são considera-
dos ótimos bioindicadores (Wink et al., , 2005). Além das
propriedades ou funções deste componente podem determi-
nar o ńıvel de qualidade do solo (Lavelle, 1996; Davis, 2001;
Taylor & Doran, 2001). Tais fatores podem ser avaliados
pela presença de organismos espećıficos, pela análise da co-
munidade ou mesmo de processos ecossistêmicos como, a
modificação da estrutura f́ısica ou qúımica do solo. Desta
forma, os organismos presentes no solo são determinantes,
pois podem influenciar na velocidade e qualidade do pro-
cesso de ciclagem de nutrientes (Knoepp et al., , 2000).

Neste contexto o estudo com coleópteros apresenta extrema
relevância. Estes representam cerca de 40% do total de
insetos e possuem variados hábitos alimentares (Borror &
DeLong, 1988).

Trabalhos pretéritos com besouros apontam, em geral, para
uma resposta negativa em relação à fragmentação. Porém,
certas espécies podem aumentar o número de indiv́ıduos, en-
quanto outras apresentam diminuição da abundância. Tal
fato pode indicar a maior probabilidade de extinção local
das espécies mais senśıveis, bem como um posśıvel dese-
quiĺıbrio nos ńıveis tróficos na comunidade de coleópteros
(e.g. Didham et al., , 1998; Abildsnes & Tømmer̊as, 2000;
Didham, 2001; Barbosa & Marquet, 2002; Wink et al., 2005;
Grimbacher, et al., , 2006).

Sabe - se ainda que algumas caracteŕısticas da fragmentação
de habitats, como por exemplo, tamanho do fragmento,
distância entre os mesmos, proporção de bordas, e qualidade
do habitat e caracteŕısticas da paisagem circundante, influ-
enciam de forma significativa a abundância de populações
a diversidade das comunidades. Porém, a importância
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de cada aspecto ainda não está plenamente compreendida
(Tscharntke et al., 2002).

Acredita - se que os besouros edáficos sofram, próximo à
estrada, decĺınio em termos de riqueza e modificações nas
abundâncias em decorrência de alterações f́ısicas e biológicas
nas proximidades das bordas (Harper et al., , 2005). Tais
hipóteses baseiam - se no fato de que os insetos edáficos pos-
suem uma estreita associação com o sistema solo - serrapil-
heria, além de grande sensibilidade às alterações ambientais
(Kimberling et al., 2001 apud Wink et al., , 2005).

OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo avaliar efeitos de borda so-
bre besouros (Coleoptera) edáficos, em um trecho de Mata
Atlântica de encosta no Parque Nacional da Tijuca, Rio de
Janeiro-RJ.

Como objetivos espećıficos pretende - se:

1-avaliar a variabilidade espacial da diversidade e
da abundância de coleópteros, considerando diferentes
distâncias das estradas para o interior da floresta;

2-avaliar a variabilidade espaço - temporal da diversidade e
da abundância de coleópteros em diferentes śıtios de estudo,
ao longo de um ciclo anual.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

O Parque Nacional da Tijuca possui uma área de cerca de
4 mil ha (IBAMA, 2004) e localiza - se em terreno aciden-
tado que incorpora um bloco falhado da Serra do Mar, na
região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, nas co-
ordenadas 22025’ e 23001’ latitude Sul e 43012’ e 43019’
longitude Oeste.

O clima é do tipo tropical úmido (“Af”), de acordo com
Köppen (1948). Apresenta precipitação anual media de
2277mm, com ocorrência de chuvas ao longo de todo ano.
Média da temperatura anual de 21,5ºC, e media máxima
e mı́nina de 26,2 ºC e 17,9 ºC, respectivamente (Mattos,
2006).

Este Parque Nacional possui diversas estradas pavimen-
tadas que o recortam, o que forma uma trama de estradas
inseridas em uma matriz florestal.

Procedimentos metodológicos

Para a captura dos indiv́ıduos foram utilizadas armadil-
has do tipo pitfall, com 10 cm de altura e 10 cm de
diâmetro, confeccionadas com as partes inferiores de gar-
rafas descartáveis do tipo PET, contendo álcool a 70%.

As armadilhas foram dispostas na floresta em parcelas de
100 m2 (10 m x 10 m) nas distâncias de 5 m, 30 m, 60 m
e 100 m da estrada, considerada como o “ińıcio da borda”.
Seis śıtios amostrais foram selecionados, em trechos de en-
costa acima em relação à estrada. Para cada distância
amostral estão sendo consideradas seis repetições, total-
izando 24 armadilhas.

As coletas mensais foram realizadas no peŕıodo de maio de
2008 a abril de 2009. A cada coleta as armadilhas per-
maneceram em campo durante 72 horas.

Após a coleta foram triados os besouros maiores do que 2
mm, os quais compõem a macrofauna senso Leitão - Lima
& Teixeira (2002).

Os espécimes selecionados foram então separados por morfo
- espécie e identificados ao ńıvel de famı́lia. A partir dáı
foi realizado o enquadramento em seus respectivos hábitos
alimentares, com base em Marinoni et. al. (2003).

Análise dos dados

Foi estimada a diversidade espećıfica ao longo do perfil da
floresta, com base no Índice de Shannon (Stiling, 1999).

Além disso, foi avaliada a abundância através da contagem
do número de indiv́ıduos e posterior análise pelo Teste Qui
- quadrado. Foi assumido H0 como a ausência de diferença,
com grau de liberdade igual a 15, a fim de observar posśıveis
diferenças na distribuição dos mesmos ao longo das referidas
distâncias.

As diferenças nos parâmetros de diversidade e abundância
ao longo dos perfis (borda da estrada � interior da flo-
resta) e entre os seis śıtios foram avaliadas pelo teste não
paramétrico “H” de Kruskall - Wallis, seguido do Teste
Dunn, a P = 0,05, uma vez que os dados obtidos não
atingiram os pressupostos de parametricidade e não foram
pasśıveis de normalização (Arango, 2001). Para avaliar
quais o(s) par(es) diferente(s) foi realizado o Teste Dunn
a posteriori.

Todos os cálculos foram realizados utilizando - se o Software
GraphPad Prism v 5.0 (2007).

RESULTADOS

Foram coletados 409 indiv́ıduos, distribúıdos em 128 morfo
- espécies, referentes a sete famı́lias, uma superfamı́lia (Cu-
cujoidea) e três morfo - espécies.

Os grupos mais representativos foram: Staphylinidae, com
48 espécies (38%), seguida de Nitidulidae (29–23%) e Cu-
cujoidae (17–13%). Em relação à abundância Staphylin-
idae também apresentou o maior número de indiv́ıduos
(141–34%), seguida de Nitidulidae (125–31%) e Scarabaei-
dae (78–19%).

Em relação à distribuição das espécies não foram en-
contradas diferenças nas áreas 1 (H=7,377; P=0,061), 5
(H=1,123; P=0,772), 6 (H=7,645; P=0,054). O contrário
é observado nas áreas 2 (H=14,32; P=0,003), 3 (H=12,44;
P=0,006), 4 (H=8,618; P=0,035) e no total por distância
(H=17,750; P=0,001), sem considerar as áreas, onde diferi-
ram em 30 com 100m e 60 com 100m na área 2, 5 com 100m
na área 3, em 30m e 100m na área 4 e 60 com 100m no total.

Para o ı́ndice de Shannon, foram encontrados valores abaixo
de 1,5 nats.ind. - 1, considerado baixo segundo Stiling
(1999), nas distâncias de 5, 30, 60 e 100m, nas áreas 3
(H’=1,332), 4 (H’=0,956), 1 (H’=0,796), e 6 (H’=1,211),
respectivamente.

Os resultados indicam variação da abundância na população
amostral (X2=55,23). Observa - se no geral uma quantidade
menor de indiv́ıduos aos 60m de distância. Nas áreas 1 e 3,
observa - se um valor discrepante entre os 5m e as demais
distâncias, sendo a primeira área com mais indiv́ıduos nessa
distância, enquanto o contrário ocorre na área 3. O mesmo
é observado nas áreas 2 e 6 para a distância de 30m, sendo a
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área 2 com menor quantidade de indiv́ıduos na distância de
30m e a área 6 com a maior concentração nesta distância.

Encontra - se uma quantidade maior de detrit́ıvoros a 5 e
30m (55 ind., 14% e 62 ind., 16%, respectivamente), en-
quanto que nas distâncias de 60 e 100m o predomı́nio é de
carńıvoros (43 - 11% e 58 - 15%).

Os dados apontam que as distâncias variaram de forma es-
pecifica em cada śıtio, porém houve um padrão quanto à
distância que diferiu, sendo 100m estatisticamente diferente
das demais distâncias e as outras semelhantes entre si.

Foram levantadas duas hipóteses: (1) Tal fato pode decor-
rer da resposta às posśıveis diferenças entre os śıtios, em
razão da natural heterogeneidade ambiental; ou em razão
do amortecimento dos efeitos de borda resultado da idade
avançada das mesmas. Isto acarretaria em uma certa ho-
mogeneidade da distribuição do grupo, próximo à borda.

É posśıvel (2) que besouros edáficos sofram “efeitos de
borda” de forma mais intensa a partir dos 100m de distância
do interior florestal, uma vez que a distribuição até os 60
metros não apresentou diferença entre si, em nenhum śıtio.

A maior produtividade e fitomassa nas bordas florestais, se-
gundo Harper et al., (2005), explicaria, em parte, a maior
abundância de detrit́ıvoros mais próximo à borda, semel-
hantemente ao encontrado por Didham et al., , (1998).

CONCLUSÃO

Faz - se necessária a continuidade das avaliações para con-
substanciar os resultados obtidos até o momento. Além
disso, uma avaliação integrada considerando caracteŕısticas
microclimáticas, geo - ecológicos como a orientação das ver-
tentes, pedológicas e relativas a produção de serrapilheira
pode auxiliar no esclarecimento de posśıveis padrões.

Outra avaliação pode estar baseada na comparação dos
resultados obtidos no PARNA Tijuca com dados obtidos
em outras áreas de perfis ecológicos semelhantes (diversi-
dade) e condições históricas e de uso distintas. Neste casso,
talvez, seja posśıvel refletir sobre a ocorrência ou não de al-
terações existentes na comunidade-e, conseqüentemente, no
equiĺıbrio da cadeia trófica, além de se avaliar com mais pre-
cisão se tais modificações são ou não decorrentes da secção
da floresta pelas estradas.
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REFERÊNCIAS

Abreu; M. de A. A cidade, a montanha e a floresta. In:
Abreu; M. de A. (Org): Natureza e Sociedade no Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro, Biblioteca Carioca. Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, Turismo e esporte. Cap.4. p. 54 - 103.
1992.

Arango, H. G. Bioestat́ıstica teórica e computacional. Gua-
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Fundação SOS Mata Atlântica & Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais. Sobre o Bioma da Mata
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