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INTRODUÇÃO

A serapilheira é um importante componente do ecossistema
florestal por ser a principal fonte de entrada de nutrientes
da vegetação para o solo (Vitousek & Sanford, 1986). Além
disso, fornece alimento, abrigo e refúgio para diversos or-
ganismos da fauna do solo (Correia & Andrade, 1999).

Porém, mudanças no aporte de serapilheira no sistema, po-
dem prejudicar a devolução de nutrientes para o solo e com
isso alterar a disponibilidade dos mesmos para vegetação,
comprometendo a regeneração de espécies vegetais (Villela,
et al., 2008). Tais alterações podem se tornar estressantes
para as plantas e com isso intensificar o ataque por insetos
fitófagos, uma vez que vários estudos apontam que há um
maior desempenho de herb́ıvoros em áreas com deficiência
nutricional do que em áreas férteis (Edwards & Wratten,
1981; Gullan & Cranston, 2007).

A Mata Atlântica vem sofrendo um intenso processo
de degradação (Myers et al., 2000), em virtude disso,
são de extrema importância estudos que visam à recu-
peração de áreas degradadas. Neste contexto, espécies
do gênero Xylopia têm sido utilizadas em programas de
restauração ecológica de Mata Atlântica, por serem classifi-
cadas como pioneiras e se adaptarem facilmente às condições
de limitação de recursos h́ıdricos e nutricionais (Lorenzi,
2000).

A espécie estudada (Xylopia sericea St. Hil.) é encontrada
naturalmente desde Bahia até o Rio de Janeiro, incluindo
também o estado de Tocantis (Maas et al., 2001). Apesar
de ser uma espécie abundante nas bordas de fragmentos de
Floresta Atlântica de baixada e submontana no Estado do
Rio de Janeiro (Carvalho et al., 2008), e de fácil identificação
no campo, tem sido objeto de poucos trabalhos cient́ıficos.

Contudo, faz - se necessário uma avaliação da herbivoria
foliar da espécie X. sericea, uma vez que, a herbivoria pode
afetar negativamente o desempenho de plantas, deprimindo
o crescimento, reprodução e reduzindo habilidade competi-

tiva (Coley e Barone, 1996), com isso comprometer a regen-
eração da espécie.

OBJETIVOS

Os objetivos neste trabalho foram avaliar as porcentagens
de herbivoria por insetos mastigadores em folhas maduras
de indiv́ıduos jovens de X. sericea em regeneração no sub -
bosque de um plantio de eucalipto e em um fragmento de
Floresta Atlântica de Baixada nos peŕıodos chuvoso e seco;
verificar o efeito da remoção da serapilheira na herbivoria
foliar de X. sericea no plantio de eucalipto; e identificar os
principais insetos herb́ıvoros de X. sericea nestes ambientes.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado na Reserva Biológica União, lo-
calizada no munićıpio de Rio das Ostras, RJ (22º 27’ 30”S;
42º 02’ 15”O). O clima predominante é o tropical úmido,
com uma temperatura média anual de 24ºC, com a plu-
viosidade em torno dos 2200 mm/ano. Foram amostrados
um fragmento de Mata Atlântica de Baixada e um plantio
de eucalipto (Corymbia citriodora Hook L.A. Jonhoson &
K.D. Hill) com cerca de 40 anos e 12 anos de abandono (sem
atividades sivilculturais).

Foram marcados aleatoriamente com plaquetas de alumı́nio
trinta indiv́ıduos jovens ( > 50cm e ≤ 150cm) de X. sericea
no plantio de eucalipto em áreas com remoção de serapil-
heira e trinta em áreas sem remoção de serrapilheira; e trinta
no fragmento de mata com uma distância de no mı́nimo,
5m entre os indiv́ıduos. As coletas de folhas foram feitas
trimestralmente no peŕıodo de julho/2007 a abril/2008 e os
dados posteriormente agrupados em peŕıodo seco (julho -
outubro/2007) e chuvoso (janeiro - abril 2008). De cada
indiv́ıduo marcado foram coletadas duas folhas maduras da
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base e duas do ápice de três ramos, totalizando 12 folhas
por indiv́ıduo.

A estimativa do total da área foliar consumida foi me-
dida usando um sistema de sete classes de porcentagem de
dano (0= ausência de danos; 1=]0,5]; 2=]5,10]; 3=]10,25];
4=]25,50]; 5=]50,75]; 6=]75,100]). A herbivoria foliar foi
avaliada analisando visualmente em que classe de dano se
encaixava cada folha. A média de herbivoria para cada
planta foi calculada multiplicando o número de folhas dan-
ificadas dentro de cada classe de herbivoria pelo intervalo
médio da classe que elas se encontravam e dividindo pelo to-
tal de folhas maduras amostradas (Nascimento & Proctor,
2001).

Os valores de herbivoria foliar foram transformados (ln (
% de dano na folha +1), Coley, 1983a) para a obtenção
de uma distribuição normal. Anova one - way foi utilizada
para comparar as médias de herbivoria encontradas na mata
e plantio de eucalipto nas áreas com e sem remoção de ser-
apilheira.

Os insetos herb́ıvoros encontrados em plantas não mar-
cadas foram coletados para a criação em laboratório, caso
contrário, eram apenas fotografadas. Foram criados em
frascos de boca larga, cobertos com “organza” e alimentados
com folhas da própria espécie. Para manter a umidade, al-
godões embebidos em água foram adicionados e estes foram
constantemente trocados.

RESULTADOS

A herbivoria foliar de X. sericea diferiu entre as áreas
amostradas no peŕıodo seco (one - way Anova, F = 3,61,
p = 0,0311), entretanto esta diferença ocorreu apenas en-
tre indiv́ıduos da mata (6,82 ± 4,20) e os indiv́ıduos do
tratamento sem serapilheira (4,28 ± 2,35) (p = 0,0305), não
ocorrendo diferença significativas entre estes tratamentos e
o valor encontrado para o tratamento com serapilheira (4,66
± 2,43). Para o peŕıodo chuvoso foi também encontrada
diferença significativa entre as porcentagens de herbivoria
foliar de indiv́ıduos de X. sericea entre as áreas amostradas
(one - way Anova, F = 7,88, p = 0,0007). Entretanto, esta
diferença ocorreu entre indiv́ıduos da mata (6,91 ± 3,63) e
indiv́ıduos do tratamento com serapilheira (3,69 ± 1,59) (p
= 0,0005), porém não foi observado diferenças significati-
vas entre o tratamento sem serapilheira (5,31 ± 3,16) e os
demais.

Foram coletadas sete morfoespécies de insetos herb́ıvoros,
sendo todas pertencentes à ordem Lepidoptera, dois destes
foram encontrados na mata nativa, três no plantio de eu-
calipto com serapilheira e um no eucalipto sem serapilheira.
Houve somente um herb́ıvoro comum tanto no tratamento
com serapilheira quanto na mata, sendo este pertencente
à famı́lia Shingidae. Das sete morfoespécies, somente de
duas foram obtidos os indiv́ıduos adultos. Do total das
espécies, quatro foi da famı́lia Geometridae, sendo apenas
uma encontrada na mata; uma da famı́lia Noctuidae; uma
da famı́lia Shingidae e uma espécie sem identificação. O
baixo número de insetos herb́ıvoros coletados, tanto nos
plantios de eucalipto quanto na mata, indica a necessidade
de uma amostragem mais intensa nestes ambientes.

As porcentagens médias de herbivoria encontradas em fol-
has de X. sericea do presente estudo estão dentro da
variação observada para florestas tropicais úmidas (3% a
15%) (Gullan & Cranston, 2007).

Dados do estudo de Villela et al., (2008) nos mesmos trata-
mentos (com e sem serapilheira) em ambos peŕıodos (seco
e chuvoso) mostraram que houve menor concentração de
Ca em folhas de X. sericea no tratamento sem serapilheira,
indicando um efeito negativo da remoção da mesma sobre
a concentração foliar de Ca. Apesar desse macronutriente
poder estar relacionado a cristais de oxalato de cálcio no
mesófilo, sendo este um composto irritante para herb́ıvoros
(Sunell, & Healey, 1979), a menor concentração de Ca não
influenciou na herbivoria, uma vez que não houve diferenças
estatisticamente significativas.

Freitas (2008) analisando a concentração de C, N e razão
C/N em folhas de X. sericea nas mesmas áreas do presente
estudo, observou que, não houve diferença significativa na
razão C/N entre os tratamentos e na mata nos dois peŕıodos
estudados. Afirma também que, no peŕıodo seco, a concen-
tração de C diferiu entre as áreas amostrais, sendo significa-
tivamente menor na mata e a concentração de N diferiu sig-
nificativamente entre os tratamentos apenas na estação chu-
vosa, sendo significativamente maior no tratamento sem ser-
apilheira. Entretanto, uma análise geral das concentrações
desses nutrientes indica que o status nutricional das folhas
de X. sericea não interferiu na herbivoria foliar, sugerindo
que caracteŕısticas como conteúdo de fibras e ligninas, bem
como compostos de defesa à base de nitrogênio não deve ter
influenciado nas maiores taxas de herbivoria encontradas na
mata. Com isso, verifica - se que até o momento a remoção
da serapilheira parece não ter afetado a porcentagem de
herbivoria através da influência na qualidade nutricional da
folha, não corroborando com estudos que afirmam que plan-
tas sob stresse h́ıdrico ou nutricional são mais sucept́ıveis ao
ataque por herb́ıvoros (Edwards & Wratten, 1981; Crawley
1983; Gullan & Cranston, 2007). Além disso, os principais
insetos registrados consumindo folhas de X. sericea foram
da ordem Lepidopteras e parece que estes insetos não ne-
cessitam da camada de serapilheira para concluir seu de-
senvolvimento. Porém, é necessário um estudo aprofundado
sobre o comportamento desses herb́ıvoros.

O fato das porcentagens de dano serem maiores na mata que
nos tratamentos com e sem serapilheira parece estar rela-
cionado com a maior diversidade e abundância de insetos
herb́ıvoros na mata. Apesar de não existir levantamentos da
fauna de insetos nos locais amostrados, o pequeno número
de herb́ıvoros registrados por este trabalho já indica que
pode estar havendo também uma diferença na composição
da fauna de herb́ıvoros, por ter ocorrido apenas uma espécie
comum entre o plantio e a mata. Vários trabalhos afirmam
que, na mata as condições são mais heterogêneas, apresen-
tando uma maior diversidade de habitats, o que permite a
estruturação de uma comunidade de insetos também mais
diversa (Correia & Andrade, 1999; Vargas et al., 007). Além
disso, proporciona a formação de diferentes micro - climas
que possibilitam o desenvolvimento de diferentes espécies
de insetos, e portanto maior abundância e diversidade de
insetos (Edwards Wratten, 1981; Crawley, 1983). Fato que
não ocorre em florestas com a dominância de espécies de
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plantas exóticas, uma vez que, geralmente, o ambiente é
mais homogêneo e sustentam menor riqueza de herb́ıvoros
(Davidson, 1985 apud Vital, 2007).

CONCLUSÃO

Até o presente momento, os resultados do trabalho
mostraram que a remoção da camada de serapilheira não
está influenciando nas porcentagens de herbivoria foliar de
X. Sericea. A remoção da mesma não proporcionou também
um efeito negativo na qualidade nutricional destas folhas.
Entretanto, a longo prazo, espera - se que a remoção da
serapilheira ocasione problemas nutricionais para a espécie,
podendo assim aumentar o ataque por insetos herb́ıvoros
em plantas deste tratamento e com isso comprometer o es-
tabelecimento destas.
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