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INTRODUÇÃO

A fragmentação de habitats está entre as maiores
ameaças à biodiversidade causando efeitos de borda e
diversas alterações f́ısicas e bióticas (Laurance & Pe-
res, 2006), alterando as paisagens e exercendo impactos
na diversidade de espécies, dinâmica das comunidades
biológicas, alterando o funcionamento dos ecossistemas
(Ewers et al., ., 2007). O efeito de borda pode cau-
sar a degradação de comunidades ao beneficiar determi-
nadas espécies pioneiras e lianas (Murcia, 1995). Lia-
nas agem como espécies oportunistas, competindo com
espécies arbóreas por recursos e ocorrendo geralmente
em locais abertos como bordas e clareiras, competindo
com outras espécies por recursos como a luz (Putz,
1984), alocando estes recursos ao crescimento em com-
primento, apoiando - se em outras plantas (Putz, 1984).
Para as lianas, grupo heliófilo, a alteração da luminosi-
dade das bordas de remanescentes florestais, ocasiona
um aumento de sua densidade e consequentemente des-
loca competitivamente outras espécies (Jordão, 2009).
O grau de preservação pode ser avaliado pelas lianas
que tendem a ocorrer mais na borda em áreas degra-
das. Sendo assim, as lianas podendo funcionar como bi-
oindicadores do estágio sucessional da floresta (Jordão,
2009).

OBJETIVOS

O objetivo do estudo foi testar a posśıvel associação
entre a distância da borda e a cobertura do dossel e
na densidade de lianas em um remanescente florestal

urbano em Campo Grande.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em um fragmento de mata do
Córrego Bandeira, caracterizado como floresta tropi-
cal semidećıdua secundária no campus da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (20o27’S,54o37’W),
Campo Grande - MS. Ao longo da borda foram esta-
belecidos seis pontos distantes 50 metros. Em cada
ponto percorremos 50 metros ao interior da mata re-
gistrando a densidade de lianas e a cobertura do dossel
a cada 5 metros dentro de uma parcela de 5m x 5m.
Consideramos os ramos de lianas acima de 1m do solo
e a cobertura do dossel foi estimada com uma grade
de 50 x 50 cm, com quadrados de 10 x 10 cm tota-
lizando 25 quadrados. A grade era posicionada sobre
a cabeça e contava - se o número de quadrados pre-
enchidos pelo menos por 50% da vegetação do dossel.
Testamos regressões lineares entre o número de lianas
com a distância da borda e a cobertura do dossel. Uti-
lizamos o software Statistica 8.0 ealfa de 0,05.

RESULTADOS

Quanto menor a distância da borda maior o número de
lianas (r = - 0,56; r2 = 0,32; P = 0,01) e não encontra-
mos associação entre o número de lianas e a cobertura
do dossel (r = - 0,02; r2 = 0,00; P = 0,87). Um es-
tudo na Reserva Biológica de Poço das Antas obteve
resultado semelhante com maior número de lianas na
borda (Carvalho et al., ., 2000) e em um fragmento de
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Floresta de Restinga em Regência (ES), onde o efeito
de borda foi descrito como determinante para estabele-
cimento de lianas. O mesmo ocorreu em um fragmento
urbano de Jacaréı (SP) circundado por construções de
uma Universidade, como no presente estudo, e áreas
residenciais e apresentando um maior número de lia-
nas na borda (Voltolini et al., 2009). Laurance et al.,
. (2001) em estudo verificaram que a fragmentação da
floresta amazônica altera a estrutura da comunidade de
lianas e que a biomassa e abundância das eṕıfitas fo-
ram afetadas diferentemente pela fragmentação no solo
e perturbação da floresta. Bernacci et al., (1996) ana-
lisando a flora de um fragmento avaliaram que a perda
de diversidade de espécies de lianas aumenta a me-
dida que aumenta a fragmentação, desse modo também
aumenta a importância de preservação e conservação
desta área. Devido a fragmentação de habitats, as po-
pulações das espécies são reduzidas, altera os padrões
de migração e dispersão e as condições externas, ante-
riormente inexistentes, ocorrem com maior exposição,
como exemplo o aumento da turbulência de ventos re-
sultando num aumento na mortalidade ou danos de
árvores e consequente abertura de clareiras próximos
as bordas, desta forma os efeitos de borda tornam
- se relativamente maior avaliados, pois as mudanças
na abundância e composição de espécies podem ocor-
rer, como consequência do aumento da incidência de
espécies arbóreas e pioneiras e lianas adaptadas a locais
degradados, sendo então do ponto de vista ecológico a
fragmentação ligada a perda de biodiversidade (Tilman
et al., ., 1994; Laurance et al., ., 2006). Com a frag-
mentação a borda é um dos maiores agentes modifica-
dores, devido à submissão de vários efeitos no qual o
interior do fragmento não está submetido, podendo ge-
rar o surgimento de novos nichos ecológicos na borda
florestal permitindo a invasão de espécies, provocar o
deslocamento ou a extinção local de espécies anterior-
mente existentes (Pires, 2000). Apesar de a incidência
luminosa ser comumente descrita como outro fator de-
terminante para o estabelecimento de lianas, este não
foi significativo, fato que pode ser atribúıdo a homoge-
neidade da cobertura do dossel nas parcelas.

CONCLUSÃO

As lianas estão associadas a borda da floresta mas como
a distância explica apenas 32% da variação no numero

de lianas, devem existir outros fatores importantes para
explicar o padrão de distribuição destas plantas na ve-
getação.
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Ecology 88: 96106. JORDÃO, S.M.S. 2009. Manejo
de lianas em bordas de floresta estacional semidecidual
e de cerradão, Santa Rita do Passo Quatro, SP. Tese
em Recursos Florestais. Universidade de São Paulo
- ESALQ. Piracicaba. LAURANCE, W.F.; PÉREZ
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