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INTRODUÇÃO

O efeito de borda é evidenciado na mudança das
condições ambientais ou da composição de espécies em
um habitat em prinćıpio uniforme à medida que se apro-
xima da fronteira com um habitat diferente (Ricklefs,
1996). A criação de bordas antrópicas em ambientes
de habitat natural promove modificações em fatores
abióticos, na composição de espécies e na estrutura de
florestas (Tabanez et al., 997). O efeito de borda é bas-
tante estudado como consequência da fragmentação dos
habitats. Uma das caracteŕısticas da fragmentação é o
processo gradativo de perda de diversidade biológica e
diminuição das funções ecológicas (Viana & Tabanez,
1996; Lucas et al., 998). À medida que se adentra no
fragmento, os fatores abióticos passam a adquirir ca-
racteŕısticas intŕınsecas do habitat original (Teixeira,
1998). Algumas das modificações mais importantes
do efeito de borda são os aumentos nos ńıveis de luz,
temperatura, vento e da vulnerabilidade à invasão de
espécies exóticas, além de redução da umidade do ar
e do solo (Rodrigues, 1998). Essas alterações podem
ocorrer mesmo quando a área do habitat não é total-
mente perturbada, como no caso de um habitat origi-
nal ser dividido por estradas, ferrovias, canais, linhas
de energia, cercas, e um grande número de atividades
humanas (Primack & Rodrigues, 2001). Porém, essas
regiões parcialmente perturbadas são pouco estudadas
em relação ao efeito de borda, que permanece restrito
ao contexto da fragmentação de habitat na literatura.

OBJETIVOS

O presente trabalho teve o objetivo de determinar se
variáveis abióticas respondem ao efeito de borda em um
ambiente não fragmentado, onde a matriz da paisagem
é o habitat natural.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado no Parque Estadual Pico Ma-
rumbi (25°26’20” S, 48°55’06” O), localizado no mu-
nićıpio de Morretes, no estado do Paraná. De acordo
com a classificação climática de Köppen, o clima na
região é do tipo Cfb, com verões amenos, invernos com
geadas e ausência de estação seca. A vegetação da
área de estudo é caracterizada como Floresta Ombrófila
Densa Submontana. A ferrovia Paranaguá - Curitiba
existe desde 1880, possui 110 km de extensão e apro-
ximadamente 10 m de largura. Em seu trajeto pela
Serra do Mar a ferrovia promove a existência de borda
entre a floresta nativa dominante na paisagem e a área
antrópica da ferrovia. Dezesseis transectos lineares de
45 m de comprimento foram determinados em quatro
distâncias da ferrovia: 0 m, 50 m, 100 m e 150 m (sendo
quatro transectos por distância). Pontos de amostra-
gem foram determinados em cada transecto e amostra-
dos sistematicamente, sendo um ponto diferente amos-
trado em cada transecto por dia de amostragem. As
medições de variáveis ambientais foram realizadas no
peŕıodo da manhã durante seis dias em fevereiro e cinco
dias em maio de 2011. Foram medidos a luminosidade,
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com o uso de um lux́ımetro, a umidade relativa do
ar e a temperatura ambiente, com o uso de um ter-
mohigrômetro. O ńıvel de rúıdo sonoro quando trens
passavam pela ferrovia, foi obtido através do uso de
um decibeĺımetro, ao menos uma vez em cada um dos
transectos durante cada mês de amostragem. Para de-
terminar se as variáveis ambientais (luz, temperatura,
umidade relativa do ar e rúıdo sonoro do trem) estavam
correlacionadas com a distância da ferrovia foi utilizado
o teste de correlação de Spearman ( = 0,05).

RESULTADOS

Das variáveis abióticas mensuradas, as que estão inver-
samente correlacionadas com a distância da borda são
a luminosidade (n = 176; rho = - 0,37; p ¡ 0,001) e o
rúıdo sonoro do trem (n = 34; rho = - 0,58; p ¡ 0,001).
A umidade relativa do ar está diretamente correlacio-
nada com a distância da borda (n = 176; rho = 0,17;
p ¡ 0,001). Já a temperatura (n = 176; rho = - 0,12;
p = 0,055) não está correlacionada com a distância da
borda. O efeito de borda é considerado um problema
para conservação, principalmente devido às respostas
de fatores abióticos à presença de bordas antrópicas
em fragmentos florestais (Murcia, 1995; Laurance et
al., 002). Os resultados obtidos neste estudo demons-
tram que as variáveis abióticas respondem ao efeito de
borda mesmo em áreas onde o habitat florestal domina
a paisagem. Porém, o efeito de borda ocorreu em menor
intensidade que o observado em fragmentos florestais.
A luminosidade e a umidade do ar apresentaram fraca
correlação com a distância da borda, e a temperatura
não respondeu ao efeito de borda, diferentemente do
encontrado em estudos realizados em fragmentos flo-
restais (Bernardi & Budke, 2010; Muller et al., 010).

CONCLUSÃO

As variáveis abióticas podem responder ao efeito de
borda mesmo em grandes áreas cont́ınuas de habitat
natural, onde o habitat original não se encontra frag-
mentado, mas os efeitos parecem ocorrer com menor
intensidade que os encontrados para fragmentos flores-
tais. Assim, o efeito de borda não deve ser considerado
um problema para conservação restrito a fragmentos
florestais.
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rado em Filosofia com ênfase em Biologia) - Harvard
University, Harvard, Cambridge, Massachussets, USA.
1998.
TABANEZ, A. A. J.; VIANA, V. M.; DIAS, A. S. Con-
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