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INTRODUÇÃO

A fragmentação florestal pode ser definida como sendo a
substituição de amplas áreas de floresta nativa por outros
ecossistemas, deixando uma série de manchas remanescentes
ou fragmentos de mata entremeadas por uma matriz de veg-
etação diferenciada e/ou de usos diversos (Saunders et al.,
991).

A fragmentação de um habitat aumenta drasticamente a sua
quantidade de borda. O micro - ambiente numa borda de
fragmento é diferente daquele do interior da floresta uma vez
que passa a estar submetido a novas condições ambientais
(Rodrigues, 1998). Mudanças f́ısicas no ambiente causadas
pelo efeito de borda podem afetar diretamente parâmetros
estruturais da floresta. O aumento da incidência de luz in-
duz o crescimento de plantas aumentando a área basal e
densidade de árvores, e também as taxas de reprodução e
crescimento (Murcia, 1995).

Compreender a organização estrutural da comunidade
arbórea nos fragmentos pode permitir entender posśıveis
mudanças nos processos ecológicos oriundos dos efeitos da
fragmentação sobre a vegetação além de avaliar os potenci-
ais de perdas e conservação dos fragmentos remanescentes.
Pretende - se com o presente estudo comparar parâmetros
estruturais da comunidade arbórea ente borda e interior de
fragmentos florestais no sul de Minas Gerais.

OBJETIVOS

O principal objetivo deste estudo foi verificar se existem
diferenças na estrutura da comunidade arbórea entre a
borda e o interior de fragmentos florestais no sul de Minas
Gerais.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em cinco fragmentos de florestas
estacionais semi - dećıduais baixo - montana nos arredores

de Alfenas (MG), variando de 8 a 60 ha. Em cada frag-
mento 10 parcelas de 10 m 2 (0,5 ha) foram instaladas
em dois ambientes: borda e interior (5 parcelas em cada),
medindo - se dentro das mesmas, diâmetro, fuste e altura
das árvores (DAP ≥3 cm). A estrutura da comunidade
arbórea foi caracterizada em termos de área basal, densi-
dade, diâmetro, altura, fuste, e número indiv́ıduos perfilha-
dos. Os parâmetros foram comparados entre borda e inte-
rior por ANOVA hierárquica. As árvores foram divididas
em três classes baseadas na relação entre a altura do fuste
(primeira ramificação) e a altura total: Classe I –primeira
ramificação a 1/3 da altura total; Classe II–primeira rami-
ficação >1/3 e <2/3 da altura total; e Classe III –primeira
ramificação >2/3 da altura total. A proporção de plantas
em cada classe foi comparada entre os ambientes pelo teste
qui - quadrado (x2) (Zar, 1996).

RESULTADOS

No total foram amostrados 943 indiv́ıduos, sendo 408 na
borda e 535 no interior. Somente dois dos seis parâmetros
analisados apresentaram diferenças significativas entre os
ambientes de acordo com o esperado: a altura foi significa-
tivamente maior no interior (F1,8=10.07, p=0.01) e número
de individuos perfilhados foi significativamente maior na
borda (F1,8=11.94 , p=0.008 ). Os demais parâmetros anal-
isados não apresentaram diferenças significativas: diâmetro
(F1,8=0.01 , p=0.91 ), área basal (F1,8= 0.005, p= 0.94)
, densidade (F1,8=3.10 , p= 0.11) e fuste (F1,8=4.97 ,
p=0.056 ). Também não foram encontradas diferenças sig-
nificativas das classes alómetricas entre os ambientes nos
fragmentos analisados (x2= 3,97, p= 0.13, gl=2).

Maiores valores de altura encontrados no interior podem ser
explicados pelas diferentes condições de competição de luz
uma vez que em ambientes mais sombreados tal competição
faria com que os indiv́ıduos apresentassem maior compri-
mento do que aqueles se desenvolvendo em condições mais
ensolaradas, como é o caso de bordas (Richards, 1996).

A maior proporção de indiv́ıduos perfilhados encontrado nas
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bordas poderia estar relacionado a maior taxa de exposição
de tal ambiente a perturbações abióticas e antrópicas,
situação que poderia causar maiores danos nas gemas api-
cais dos indiv́ıduos, modificando suas arquiteturas.
Não foram encontradas diferenças significativas nas densi-
dades de árvores, área basal e densidade entre os ambientes.
Tais parâmetros podem variar muito com as condições de
solo, água e luz em florestas tropicais, o que poderia explicar
a não detecção de diferenças entre os ambientes. Além disso,
os fragmentos analisados podem se encontrar em estádios
iniciais de regeneração, formando grandes adensamentos de
árvores finas (Parthasarathy, 1991), aos quais não poderiam
ter sido detectadas com o critério de diâmetro mı́nimo uti-
lizado.

CONCLUSÃO

Os resultados indicaram pouca diferença na variação es-
trutural entre borda e interior, contrariando as expecta-
tivas iniciais. Possivelmente, a interferência de outros fa-
tores como o histórico de pertubação e variáveis ambien-
tais de cada fragmento estejam interferindo na detecção de
diferenças nos parâmetros analisados. A idade dos frag-
mentos também pode ter influenciado pois é posśıvel que
fragmentos com mais de 30 anos, como os analisados, já
tenham se recuperado das perturbações causadas pela frag-
mentação. Além disso, o tamanho reduzido dos fragmen-
tos ( < 100 ha) pode ter contribúıdo para a não detecção

de diferenças, uma vez que podem ser constitúıdos inteira-
mente de áreas de borda. Como os parâmetros analisados
são quantitativos, é posśıvel que o uso de um parâmetro
qualitativo, como a composição floŕıstica, apresente um re-
sultado distinto do encontrado neste trabalho.
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