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INTRODUÇÃO

A Floresta Atlântica é o segundo maior bloco de floresta na
região neotropical, outrora cobrindo uma faixa cont́ınua de
terra ao longo da Costa Atlântica brasileira e porções do
Paraguai e da Argentina (Galindo - Leal & Câmara, 2005).

Esse ecossistema se destaca por possuir uma das maiores
biodiversidades do planeta, abrigando diversas espécies
endêmicas e ameaçadas (Myers et al., 2000). Atualmente,
a Floresta Atlântica é uma das 25 prioridades mundiais para
a conservação da diversidade biológica, sendo um hotspot da
biodiversidade-áreas que abrigam mais de 60% das espécies
terrestres do planeta, mas que representam apenas 1,4% da
superf́ıcie terrestre (Tabarelli et al., 2006).

Apesar de sua importância ser reconhecida, os remanes-
centes de Floresta Atlântica vêm sofrendo, desde meados
do século XVI, com as pressões antrópicas da exploração
dos seus recursos naturais, da expansão agŕıcola e urbana.
Todo esse processo vem ocasionando a diminuição e a frag-
mentação cont́ınua de suas áreas, levando a uma perda da
sua riqueza espećıfica e consequentemente do seu valioso
patrimônio genético. Atualmente sua área encontra - se re-
duzida em aproximadamente 5% da sua extensão original,
com áreas cont́ınuas cada vez menores (Tonhasca Jr., 2005).

Esse ecossistema tem demonstrado ser um ambiente de
grande importância para as pteridófitas por apresentar var-
iedade em sua estrutura e fisionomia que proporcionam mul-
tiplicidade de microhabitats e microclimas favoráveis ao es-
tabelecimento e à diversidade deste grupo vegetal (Xavier
& Barros, 2005).

Porém os processos de desmatamento e degradação que esse
ecossistema vem sofrendo ao longo dos anos resultam na
perda e na fragmentação de habitats. Florestas anterior-
mente cont́ınuas hoje se encontram dispostas em fragmentos
com tamanhos, qualidade e tempo de vida bastante variados
(Ranta et al., 1999; Tabarelli et al., 1999). Todas es-

sas mudanças na estrutura da floresta alteram as condições
de microclima que, por sua vez, acarretam variação nas co-
munidades pteridof́ıticas. Tais impactos se refletem em al-
terações negativas na composição floŕıstica, no ı́ndice de di-
versidade e na riqueza espećıfica (Paciencia & Prado, 2004,
2005a, 2005b; Barros et al., 2006).

Outra conseqüência do processo de fragmentação é a
formação e o aumento da área de borda em seus remanes-
centes florestais. O microambiente numa borda de frag-
mento é diferente daquele do interior da floresta, con-
seqüência da atuação de fatores como o aumento nos ńıveis
de temperatura, intensidade luminosa, incidência de ventos,
assim como a redução da umidade relativa do ar (Primack
& Rodrigues, 2001). Uma vez que a maioria das espécies
de pteridófitas são frequentemente adaptadas de forma pre-
cisa a condições climáticas especificas, as mudanças oca-
sionadas pelo aumento da área de borda vêm eliminando
muitas espécies dos fragmentos de Floresta Atlântica. Há
ainda a se considerar, que poucas espécies pteridof́ıticas pos-
suem capacidade de colonizar ambientes antropizados e com
condições ambientais extremas (Page 1979).

Pesquisas que abordam temática de fragmentação e perda
de habitats são bastante oportunas para o ecossistema Flo-
resta Atlântica, em razão da baixa integridade e conservação
dos remanescentes, em contraste com a sua elevada im-
portância para a manutenção da biodiversidade (Myers et
al., 2000).

OBJETIVOS

Avaliar como a perda de habitat pode interferir sobre carac-
teŕısticas de comunidades pteridof́ıticas no que diz respeito
a sua diversidade e abundância.
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MATERIAL E MÉTODOS

3.1 - Localização e caracterização da área de estudo

A Reserva Ecológica de Gurjaú está situada no estado de
Pernambuco abrangendo os munićıpios de Cabo de Santo
Agostinho, Jaboatão dos Guararapes e Moreno. É um im-
portante remanescente de Floresta Atlântica e faz parte do
Centro de Endemismo Pernambuco, possuindo grande di-
versidade de espécies de diversos grupos de plantas e ani-
mais, com a presença de espécies endêmicas e ameaçadas
(Tabarelli et al., 2006).

A parte da Reserva, onde o trabalho foi desenvolvido situa
- se no munićıpio do Cabo de Santo Agostinho, ocupando
uma área de aproximadamente 744,47ha, cujas coorde-
nadas geográficas são: 08021’30”e 08012’00”S e longitude
34056’30”e 35045’30”W. A área é formada por uma pais-
agem fragmentada contendo aproximadamente 17 fragmen-
tos florestais com tamanhos variados, que se encontram em
diferentes estágios de conservação (Fonseca, 1992).

A vegetação local é uma Formação Florestal Estacional
Perenifólia onde é caracteŕıstico a presença de três estratos
arbóreos mais ou menos densos variando entre 4 e 30m de
altura, um arbustivo escasso e um herbáceo apenas presente
em áreas semi - abertas (Andrade - Lima, 1961). O clima
é do tipo As’, isto é, clima tropical chuvoso com estação
chuvosa no outono - inverno (Reis, 1970). A precipitação
média anual é de 2450mm com temperatura média anual
em torno de 25,50C (ITEP/LAMEPE/2007).

Apesar do seu valor ambiental ser reconhecido e das tenta-
tivas de fiscalização do poder publico, a Reserva Ecológica
de Gurjaú encontra - se inserida, numa região de canaviais,
e vem sendo bastante degradada, ao longo dos anos, com o
desmatamento para fins agropecuários.

3.2 - Trabalho de campo

Para analisar o comportamento da comunidade pteridof́ıtica
ocorrente na Reserva Ecológica de Gurjaú sobre a redução
de habitat, foram selecionados oito fragmentos florestais
com diferentes tamanhos (118,4ha; 37ha; 37ha; 18,9ha;
10,5ha; 9,7ha; 8,9ha; 6,8ha).

O trabalho de campo foi desenvolvido em 12 visitas pro-
gramadas à área de estudo entre março de 2002 e abril de
2004.

3.3 - Marcação das parcelas

Para possibilitar o estudo comparativo entre a diversidade
e a abundância das pteridófitas ocorrentes nos oito frag-
mentos estudados foi marcada uma parcela de 1.000m2

(50X20m) em cada fragmento. Essas parcelas foram es-
tabelecidas nos locais onde foi encontrada a maior concen-
tração de riqueza de espécies pteridof́ıticas, de acordo com
a metodologia estabelecida por Barros et al., (2006).

Dentro de cada parcela foram registradas todas as espécies
de pteridófitas e contados seus respectivos indiv́ıduos. As
espécies eṕıfitas estabelecidas nos forófitos, que puderam ser
coletadas e seus indiv́ıduos contados sem técnica de escal-
ada, assim como as espécies presentes em troncos cáıdos,
também foram inclúıdas no levantamento.

A coleta, herborização e identificação do material botânico
seguiram literatura especializada. O material testemunho
foi catalogado no Herbário UFP (Holmgren, 1990).

3.4 - Análise dos dados

A diversidade das pteridófitas foi calculada pelo Índice de
Shannon - Wiener (base 2), considerando as espécies e in-
div́ıduos em cada parcela estabelecida em cada fragmento.
Para avaliar a relação dos dados de diversidade e
abundância com o parâmetro abiótico tamanho do frag-
mento foi utilizado uma Análise de Regressão Linear Sim-
ples, com o auxilio do programa Statistica 7.0. Foram con-
siderados como significativos os valores de p ≤ 0,10.

RESULTADOS

Todas as parcelas amostradas nos fragmentos estudados ap-
resentaram uma abundancia total de 2.314 indiv́ıduos. A
abundância de indiv́ıduos registrada com a metodologia em-
pregada foi bastante relevante e pode ser comparada com
outros trabalhos de ecologia com aplicação de parcelas ou
transectos (Paciencia & Prado, 2004, 2005a, 2005b; Barros
et al., 2006).
A diversidade observada nos fragmentos analisados variou
entre H’= 2,884 e H’=1,393. Poucos são os estudos que
abordam análises sobre a diversidade das pteridófitas. Em
estudo voltado para a pteridoflora ocorrente em quatro áreas
da Amazônia peruana e equatoriana Tuomisto & Poulsen
(2000) utilizando o ı́ndice de Shannon - Wiener encon-
traram, ı́ndices de diversidade que variaram entre H’=1,6
e H’=2,6. Para o Nordeste do páıs podemos destacar o
trabalho de Barros et al., (2006), que estudaram comu-
nidades de pteridófitas presentes em 12 fragmentos de Flo-
resta Atlântica. Os autores citam ı́ndices de diversidade
que variam entre H’=1,393 e H’=3,652. Quando compara-
dos com os trabalhos citados os dados de diversidade obtidos
no presente estudo podem ser considerados como represen-
tativos.
Nesse estudo, a Análise de Regressão não detectou nen-
huma relação da diversidade (p=0,574) e da abundância
(p=0,337) com o tamanho dos fragmentos analisados. O
resultado demonstrou que tanto a abundância quanto a di-
versidade da pteridoflora ocorrentes na Reserva Ecológica
de Gurjaú não é influenciada pelo fator abiótico tamanho
do fragmento. O resultado da análise de abundância cor-
robora com os trabalhos realizados por Paciência & Prado
(2004, 2005a, 2005b) que ao estudarem diferentes fragmen-
tos florestais da Reserva de Una (BA) não encontraram uma
relação significativa entre a abundância total de indiv́ıduos
de pteridófitas e os tamanhos dos fragmentos estudados.
Porém nos mesmos trabalhos os autores ressaltam que o
processo de fragmentação, de um modo geral, afeta nega-
tivamente a riqueza e a diversidade pteridof́ıtica, principal-
mente no que se refere à relação borda e interior da mata.
Os resultados observados no atual trabalho podem ser ex-
plicados pelo fato de que os fragmentos menores da Reserva
estudada apresentaram em sua maioria uma considerável
quantidade de mananciais h́ıdricos, além de córregos e bar-
rancos; este fato foi importante para o aumento considerável
das abundâncias encontradas nesses fragmentos menores.
Alguns autores acreditam que fragmentos maiores podem
apresentar uma maior riqueza e abundância de pteridófitas,
outros acreditam que, desde que se tenha uma considerável
área núcleo, os fragmentos menores podem possuir uma di-
versidade de ambientes favoráveis (úmidos e sombreados) ao
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desenvolvimento das pteridófitas e consequentemente uma
maior riqueza pteridof́ıtica (Given, 1993). Pausas & Sáez
(2000) ressaltam como a umidade e o sombreamento são in-
dispensáveis para o ciclo de vida deste grupo vegetal que
possui gametas flagelados e fertilização externa.

Contudo é válido ressaltar que fatores importantes como
forma do fragmento, grau de isolamento, idade do frag-
mento, além de caracteŕısticas microclimáticas e edáficas
(Tuomisto et al., 2003) podem influenciar na ecologia da
comunidade pteridof́ıtica, porém não foram objetivos de es-
tudo no presente trabalho.

Trabalhos sobre como a dinâmica de comunidades
pteridof́ıticas variam frente à perda de habitat e outras ações
antrópicas ainda são escassos. Por isso, é dif́ıcil se chegar a
conclusões definitivas que expliquem os diferentes compor-
tamentos encontrados em pesquisas até então realizadas.
Assim, faz - se necessário a realização de estudos de cunho
cient́ıfico sobre o assunto.

CONCLUSÃO

O atual trabalho mostrou que as variáveis dependentes,
abundância e diversidade, parecem não ser influenciadas
pelo fator tamanho do fragmento florestal na Reserva
Ecológica de Gurjaú.

A maior ocorrência e diversidade de microambientes
proṕıcios ao desenvolvimento das pteridófitas foram encon-
tradas nos fragmentos de menores tamanhos. Isso parece ter
sido mais relevante que o fator tamanho do fragmento, prin-
cipalmente no que diz respeito à presença de água, já que
os fragmentos pequenos eram privilegiados pela ocorrência
de mananciais h́ıdricos.
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148 - 171. Fonseca, E.R. 1992. Pteridófitas da
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resta Atlântica ao Norte do Rio São Francisco. Ministério
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