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INTRODUÇÃO

Existem cada vez mais evidências de que a frag-
mentação pode interferir nas relações entre as espécies,
na estrutura do hábitat e nos processos ecológicos, e
assim influenciar no padrão fenológico e reprodutivo
das plantas (SAUNDERS et al., 991). Fenologia é es-
tudo da sincronia de eventos biológicos entre diferen-
tes espécies, buscando compreender suas causas e a in-
ter - relação entre as fases de uma mesma ou de dife-
rentes espécies (LIETH, 1974). Como a sua regulação
ocorre por fatores bióticos e abióticos, acredita - se que
a fenologia possa ser influenciada pelo efeito de borda,
um efeito decorrente da fragmentação florestal (MO-
RELLATO; LEITÃO - FILHO, 1989) que causa mu-
danças nas condições microclimáticas, nas interações
entre as espécies e possivelmente na reprodução vege-
tal (AIZEN; FEINSINGER, 1994b; MURCIA, 1995).
Assim a diversidade dos padrões fenológicos na floresta
Atlântica brasileira e a importância dos ciclos de dis-
ponibilidade dos recursos vegetais para todas as teias
de interações neste ecossistema, aumentam a relevância
do estudo de posśıveis efeitos da fragmentação sobre a
fenologia reprodutiva de comunidades vegetais (MO-
RELLATO, 1991).

OBJETIVOS

Verificar se existe diferença na fenologia reprodutiva
de comunidades de plantas quanto ao (i) pico (s), (ii)
intensidade, (iii) duração (tempo), (iv) sincronia de
floração e frutificação entre borda e interior de fragmen-

tos florestais e (v) se medidas microclimáticas diferem
nesses dois hábitats.

MATERIAL E MÉTODOS

¡p class=”tamaintext”style=”text - align: jus-
tify;�¡span¿O estudo foi realizado em seis fragmentos
florestais com áreas de 5 ha, 7 ha, 11 ha, 49 ha, 70 ha,
96 ha e um fragmento controle com 386 ha. Sendo todos
localizados na Mata Atlântica, semidećıdua, no entorno
de Alfenas, MG. A fenologia de floração e frutificação
de 329 indiv́ıduos, pertencentes a 115 espécies, de plan-
tas foram analisadas mensalmente através do método
de Fournier (1974), durante um ano. No fragmento
controle 28% das espécies encontradas são exclusivas
deste, enquanto que os demais fragmentos apresentam
em média 34,33%( ± 9,1) de espécies exclusivas. A
fenofase de floração foi definida como a presença de
botões florais e/ou de flores abertas e a de frutificação
como presença de frutos verdes e/ou maduros (RA-
MOS; SANTOS, 2005). Foram realizadas uma vez por
mês para avaliar as condições microclimáticas, medidas
de temperatura (máxima, mı́nima e amplitude de tem-
peratura) e umidade do solo. A temperatura máxima,
mı́nima foram anotadas uma vez por mês de janeiro a
dezembro de 2010, usando termômetros de máxima e
mı́nima localizados a 1,2 m a partir do solo, em cada
uma das 14 parcelas. A umidade do solo foi medida
mensalmente. Duas amostras de 20g de 0 - 20 cm da
camada do solo (excluindo a serrapilheira) foram reti-
radas de cada parcela. As amostras foram armazenadas
em sacos plásticos e pesadas frescas no laboratório (ba-
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lança digital), foram secas em estufa a 60oC por 48h
e pesadas novamente quando secas. O percentual de
água foi calculado de acordo com a fórmula: 100 vezes
(peso úmido peso seco) / peso úmido (sensu RAMOS;
SANTOS, 2006).
O(s) pico(s) e sincronia das fenofases foram calcula-
dos por estat́ısticas circular. A sincronia e duração do
fragmento controle foram comparados entre borda e in-
terior por teste - t, a intensidade pelo teste Mardia -
Watson - Wheeler e o pico pelo teste Mann Whitney.
Os mesmos parâmetros foram comparados entre borda
e interior dos demais fragmentos, sendo a sincronia de
frutificação, duração e pico por teste - t; sincronia da
floração por Mann Whitney e intensidade por Mardia
- Watson - Wheeler (ZAR, 1996).

RESULTADOS

As bordas dos seis fragmentos apresentaram tempera-
tura máxima (U=1867,5; p=0,003) maior que os in-
teriores. Porém, não houve diferença na temperatura
máxima entre os hábitats no controle (U=62; p=0,56).
Tanto o fragmento controle quanto os demais não apre-
sentaram diferença significativa entre os hábitats para
as demais medidas microclimáticas. No fragmento con-
trole tanto a borda quanto o interior apresentaram um
padrão sazonal para a floração, sendo este maior no
interior. Já a frutificação foi uniforme no interior e sa-
zonal na borda.
Nos outros fragmentos as fenofases apresentaram sa-
zonalidade nos dois hábitats, entretanto ela foi maior
na floração do interior. A sincronia de frutificação das
plantas dos seis fragmentos apresentou diferença signi-
ficativa entre borda e interior (T10= - 2,31; p=0,04).
Já no controle as fenofases não diferiram (T4= - 1,01;
p=0,37 e T3= - 1,78; p=0,17, floração e frutificação res-
pectivamente). Os picos dos padrões fenológicos repro-
dutivos não apresentaram diferenças significativas entre
os hábitats para a floração e frutificação, tanto nos seis
fragmentos (T10= - 0,21; p=0,84; T10=2,26; p=0,05,
respectivamente) quanto no fragmento controle (U=3;
p=0,5127; T3= - 1,45; p=0,24, respectivamente). O
mesmo ocorreu com as durações dos seis fragmentos
(T77= 1,12; p=0,27; T79= 0,62; p=0,54) e do controle
(T7= 0 p=1; T7=0,83 p=0,43).
A maioria das medidas microclimáticas não diferiram
estatisticamente entre os hábitats dos fragmentos, pro-
vavelmente devido ao tamanho reduzido destes, pois
quanto menor a área maior o efeito de borda (HAR-
PER et al., 005). Assim pode - se ter analisado inte-
riores florestais muito semelhantes às bordas. Quanto
aos parâmetros fenológicos, apenas a frutificação apre-
sentou diferença significativa na sincronia entre borda
e interior dos seis fragmentos. Essa diferença pode ser
devido à composição de espécies dos hábitats e/ou aos

efeitos de borda (RAMOS; SANTOS, 2005). Já o frag-
mento controle, mesmo sendo o maior estudado, pode
não ter apresentado diferenças nos parâmetros micro-
climáticos e fenológicos, por não ser grande o suficiente
para manter as diferenças entre os hábitats (interior
preservado e borda degradada) ou talvez porque sua
borda não esteja tão degradada a ponto de diferenciar
- se do interior.

CONCLUSÃO

Não houve diferenças significativas nas medidas micro-
climáticas e nos parâmetros fenológicos das plantas en-
tre borda e interior, provavelmente devido a semelhança
entre esses dois hábitats, uma vez que, os fragmentos
apresentam tamanho reduzido. (Agradecimentos - À
FAPEMIG pela bolsa de Iniciação Cient́ıfica).
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- FILHO, H. F.; JOLY, A. C. Estudo comparativo da
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