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INTRODUÇÃO

O processo de fragmentação florestal tem como princi-
pais resultados a perda de hábitat, a redução no tama-
nho efetivo de populações e as alterações nas interações
ecológicas e nos processos reprodutivos das espécies,
que irão resultar em mudanças nos padrões de diversi-
dade e dinâmica das comunidades vegetacionais (MMA
2003). Uma das justificativas para o crescente interesse
nas consequências da fragmentação é a constatação de
que a maior parte da biodiversidade se encontra hoje
localizada em pequenos fragmentos florestais, pouco
estudados e historicamente marginalizados pelas inici-
ativas conservacionistas (Viana e Pinheiro 1998). A
Região do Planalto Catarinense sofre intenso processo
de exploração, desde a colonização da região e formação
das cidades, até os dias atuais, sobrando poucos rema-
nescentes com araucárias e árvores t́ıpicas da Floresta
Ombrófila Mista (FOM) (Klauberg et al., 2010). O
processo de desmatamento, intensificado durante o ci-
clo da araucária, resultou no isolamento das populações
de plantas, animais e outros organismos em fragmentos
florestais, bem como no aumento no efeito de borda.
A fragmentação pode com o tempo levar a uma menor
funcionalidade ecológica dos ambientes, levando a ex-
tinção de espécies que necessitam de áreas maiores para
a sobrevivência (Harrison e Bruna 1998). Neste sen-
tido, este trabalho teve como objetivo o levantamento
quantitativo de algumas métricas da estrutura da pai-
sagem de quatro fragmentos florestais no Planalto Ca-
tarinense.

OBJETIVOS

Avaliar quantitativamente a estrutura da paisa-
gem (tamanho do fragmento, efeito borda, relação
borda/interior e grau de isolamento do fragmento) de
um sistema de quatro fragmentos de Floresta Ombrófila
Mista no Planalto Catarinense.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido em quatro fragmentos florestais,
remanescentes de FOM, situados no munićıpio de La-
ges, SC, nas coordenadas 27°49’1.38”S e 50°15’0.13”O.
Foram utilizadas imagens do sensor TM/Landsat 7 de
2007 para a produção dos mapas de cobertura. As ima-
gens foram classificadas pelo programa ArcGis (versão
9.2), usando o método de classificação supervisionada
por máxima verossimilhança e aferida pela verdade de
campo. Os pixels das imagens foram reamostrados,
sendo convertidos de 10 x 10 m para 3 x 3 m. As
análises das métricas dos fragmentos foram conduzi-
das no programa FRAGSTATS (versão 3.3). As se-
guintes métricas foram calculadas para os fragmentos:
CA área da classe (área total da classe de paisagem re-
presentada por fragmentos florestais, em hectares); TE
total de bordas (foi considerado como o efeito borda;
soma da área de todas as bordas da classe, em hecta-
res, considerando borda 30 m para o interior do frag-
mento) e CORE área central (área central dos fragmen-
tos, em hectares). Com base nesses dados, foi calculada
a relação borda/interior para os fragmentos. Também
foi calculada a área de cada fragmento amostrado por
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meio da métrica AREA área (dos fragmentos, em hec-
tares), a distância do fragmento ao seu vizinho mais
próximo (VP) pela métrica ENN distância euclidiana
borda - a - borda entre o fragmento e o fragmento mais
próximo da mesma classe e finalmente o relação borda
interior (B/I).

RESULTADOS

RESULTADOS
A área total dos quatro fragmentos somou 39,76 ha,
sendo, 20,67 ha considerados como área de interior, con-
siderando - se uma borda de 30 m. Logo, 19,09 ha é
a área florestal de borda O Fragmento 1 apresentou a
maior área (13,20 ha), enquanto o Fragmento 2 foi o
menor (4,53 ha). O Fragmento 2 é o que está mais su-
jeito ao efeito de borda (B/I = 2,32). O Fragmento 3, o
segundo de menor tamanho (10,0 ha), foi o que apresen-
tou menor relação borda:interior (0,78). Os fragmentos
mais próximos entre si foram os fragmentos 3 e o 4,
distantes 29,14 m. O maior isolamento foi observado
entre os fragmentos 1 e 2 (49,64 m).
DISCUSSÃO
Fragmentos de forma circular apresentam uma baixa
razão borda:interior, enquanto fragmentos alongados
apresentam uma alta razão, obtendo um efeito borda
mais intenso (Viana 1990). O fragmento 2, de menor ta-
manho, também foi o mais sujeito aos efeitos de borda,
como o aumento da intensidade e da variação da luz,
da temperatura e do efeito do vento, e a diminuição
na umidade do ar e aumento de sua variação (Bierre-
gaard Junior et al., 1992), ocasionando modificações na
composição floŕıstica por meio de processos de extinção
local e mudanças nos grupos sucessionais das espécies
(Murcia 1995).
A maior proximidade entre os fragmentos 3 e 4 indica
maior fluxo gênico entre eles, o que pode ocasionar a
formação de metapopulações, aumentando a probabili-
dade de sobrevivência de espécies no ambiente.

CONCLUSÃO

Os resultados permitiram concluir que o sistema de
fragmentos florestais estudados é caracterizado por
apresentar elementos de tamanhos variados, sujeitos a
diferentes intensidades de efeito de borda. Essa hetero-
geneidade estrutural da paisagem pode refletir em capa-
cidade diferenciada entre os fragmentos em suportar co-
munidades arbóreas. Estudos futuros que investiguem
as comunidades de espécies arbóreas nestes fragmentos
será fundamental para o entendimento da influência da
estrutura da paisagem sobre os padrões floŕısticos e es-
truturais da FOM.

REFERÊNCIAS

BIERREGAARD JUNIOR, R. O.; LOVEJOY, T. E.;
KAPOS, V. SANTOS, A. A.; HUTCHINGS, R. W.
The biological dynamics of tropical rainforest frag-
ments: a prospective comparison of fragment and con-
tinous forest. 1992. Bioscience, Washington, v. 42, n.
11, p. 859 - 866.
KLAUBERG, C.; PALUDO, G. F.; BORTOLUZZI, R.
L. C.; MANTOVANI, A. 2010 Floŕıstica e estrutura de
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MMA - Ministério do Meio Ambiente. 2003. Frag-
mentação de ecossistemas: causas, efeitos sobre a bi-
odiversidade e recomendações de poĺıticas públicas.
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