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INTRODUÇÃO

A influência da escala sobre a detecção de padrões de
diversidade biológica tem motivado uma série de estu-
dos (Whittaker 1956, 1972, Rosenzweig 1995, Magur-
ran 2004, Pitman et al., 1999, Hubbel 2001, Legendre et
al., 2005). A complementaridade ou redundância da di-
versidade de espécies entre comunidades nas diferentes
escalas mostra - se um fator importante para o maior
entendimento do sistema.
Em teoria, à medida que a distância aumenta, a simila-
ridade entre comunidades diminui efeito nulo denomi-
nado autocorrelação espacial - (Whittaker 1956, 1960,
1972, Rosenzweig 1995, Magurran 2004). Assim distin-
guem - se dois ńıveis de diversidade: , do śıtio, e ou
turnover, entre śıtios (Whittaker 1960).
O diferentes padrões de diversidade , encontrados na
natureza apontam para diferentes processos geradores:
dispersão, filtros ambientais ou fatores estocásticos.
Para avaliar se o turnover tem relação com diferentes
escalas espaciais é utilizada a partição aditiva de diver-
sidade (Lande 1996). A diversidade total de espécies
em uma região pode ser fracionada em componentes
aditivos representando a diversidade dentro de comu-
nidades (alfa), entre comunidades (beta) e sucessivas
escalas nas quais a diversidade total em uma escala é
composta pela soma das diversidades alfa e beta da es-
cala inferior.
Assim para flora epiĺıtica campestre, espera - se uma
alta diversidade beta em maiores escalas do que o es-
perado ao acaso, já que estes organismos apresentam
dispersão limitada por questões microclimáticas (Smith
1982, Seaward 2008).

OBJETIVOS

Avaliar a variação da diversidade de liquens e briófitas
epiĺıticos em relação à escala espacial.

MATERIAL E MÉTODOS

A amostragem foi realizada no CPCN Pró - Mata, São
Francisco de Paula, RS, Brasil (29o27’ - 29o35’S, 50o08’
- 50o15’W)
Foram amostrados três afloramentos rochosos inseridos
na vegetação campestre. Parcelas circulares de 10 cm
de raio foram usadas como unidades amostrais. Duas
destas foram dispostas em nove rochas de cada um dos
três afloramentos estudados. Este desenho amostral
aninhado foi sistematizado, sendo uma parcela locali-
zada na extremidade sul de cada rocha e outra a 20 cm
desta, na mesma rocha. Foi medida riqueza de morfo-
espécies de ĺıquens e briófitas de cada parcela.
Os dados foram submetidos a análise de partição adi-
tiva de diversidade (Crist et al., 2003) utilizando o
software Partition 3.0 (Crist et al., 2003). Foram uti-
lizados quatro escalas de diversidade: parcela (), entre
parcelas (ß1), entre rochas (ß2) e entre afloramentos
(ß3). A análise foi realizada na menor escala, a da par-
cela. Foi testado se o turnover observado de espécies
era maior do que o esperado, distribuindo espécies ao
acaso em cada uma das rochas. Foram realizadas 1000
aleatorizações no ńıvel de espécie e a significância foi
testada por meio do modelo nulo acima descrito.
Para melhor visualização da relação entre as unidades
amostrais e a biota, foi empregada Análise de Compo-
nentes Principais (PCA). Foi utilizado momento pro-
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duto para transformação dos dados e o Índice de Jac-
card como medida de semelhança.

RESULTADOS

Foram identificadas 27 morfoespécies, sendo 4 briófitas
e 23 ĺıquens. Verificou - se diferença de diversidade e
composição entre os três afloramentos. A morfoespécie
mais abundante apresentou um freqüência de 17% , en-
quanto 5 morfoespécies apresentaram menos de 1% de
frequência.
O primeiro eixo da análise de componentes principais
explicou 26% do total de variação dos dados e o se-
gundo 13%, sendo que foi posśıvel verificar similaridade
na composição entre as rochas do mesmo afloramento
A diversidade alfa entre parcelas de uma mesma rocha
foi significativamente maior que o esperado ao acaso
(prop. Esp ¡ Obs ¡ 0,05), revelando que houve variação
significativa na composição da flora epiĺıtica nesta es-
cala. Nos demais componentes (1 e 2) a diversidade foi
menor do que o esperado ao acaso (prop. Esp ¿ Obs ¿
0,95).
A maior escala (3) apresentou riqueza observada maior
que a esperada (prop. Esp ¡ Obs ¡ 0,05), corroborando
a hipótese de que há maior diversidade ß entre aflora-
mentos. A presença de espécies exclusivas e o baixo
número de espécies compartilhadas entre os afloramen-
tos reforçam essa ideia.
Dois processos podem estar influenciando esse padrão.
Primeiro, as paisagens seriam um mosaico de habitats
distintos, e as espécies seriam controladas pelas carac-
teŕısticas ambientais de cada śıtio (Pitman et al., 1999,
Hubbel 2001, Legendre et al., 2005). Embora os aflora-
mentos sejam similares, a heterogeneidade do ambiente
em micro - habitats pode influenciar a composição de
espécies, fato sugerido pela elevada diversidade alfa.
O segundo processo seria a limitação de dispersão des-
tes organismos por condições climáticas (e.g. chuva e
vento), pois dependem de umidade principalmente em
relação aos processos de reprodução. A incidência di-
reta da luz pode promover o dessecamento destes orga-
nismos, já que eles não possuem estruturas especializa-
das para o armazenamento de água (Kappen e Vallada-
res 2007). Esta limitação faz com que ĺıquens e briófitas
ocorram principalmente em áreas sombreadas e com
alta umidade. Neste caso a composição de espécies seria
determinada por processos neutros (Hubbel 2001). Os
resultados mostram ausência de limitação de dispersão
dentro do afloramento, ou seja, um baixo turnover de

espécies nas escalas ß1 e ß2.

CONCLUSÃO

O maior turnover de espécies da flora epiĺıtica foi ve-
rificado entre afloramentos rochosos, a maior escala do
sistema. . Embora os processos ainda não sejam claros,
é posśıvel que a limitação de dispersão seja o processo
mais importante na delimitação do padrão encontrado
em função das caracteŕısiticas biológicas do organismo
de estudo.
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