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bio@gmail.com

INTRODUÇÃO

Mudanças nas condições abióticas e bióticas que afetam a
qualidade e quantidade de recursos oferecidos pela planta
hospedeira são determinantes na interação das plantas com
seus insetos herb́ıvoros associados (White, 1969; Coley et
al., 1985). Um dos fatores que pode mudar a qualidade
e disponibilidade de recursos oferecidos pela planta hos-
pedeira é o seu processo de desenvolvimento, atualmente
referido como sucessão ontogenética (Fonseca & Benson,
2003; Boege & Marquis, 2006). Durante o desenvolvi-
mento das plantas, a alocação de recursos para diferentes
funções, como crescimento e reprodução, muda o balanço
carbono/nutrientes e a capacidade de reserva de nutri-
entes da planta (Poething, 1990). Além disso, esse pro-
cesso pode promover mudanças na proporção de energia
utilizada para produção de compostos qúımicos de defesa
contra herb́ıvoros (Boege & Marquis, 2005), podendo ex-
plicar o padrão diferencial de herbivoria encontrado entre
diferentes estágios ontogenéticos (Boege, 2005). A idade fo-
liar também pode afetar a qualidade e disponibilidade de re-
cursos para os herb́ıvoros, já que folhas de diferentes idades
apresentam variações nos atributos qúımicos e nutricionais
(Ernest, 1989; Coley & Barone, 1996).

Outro fator que afeta a qualidade da planta para herb́ıvoros
e que muda ao longo do desenvolvimento ontogenético é
a esclerofilia. Plantas esclerófilas podem ser encontradas
em diversos ambientes e a função desta caracteŕıstica ainda
parece ser indefinida (Read & Sanson, 2003). É posśıvel que
a esclerofilia esteja envolvida no mecanismo de resistência
ao déficit h́ıdrico, ou seja uma resposta à diminuição dos nu-
trientes do solo, além de uma estratégia de proteção contra
herb́ıvoros (Coley, 1983; Turner 1994).

As florestas tropicais secas, também chamadas de florestas
estacionais deciduais (FEDs), são vegetações tipicamente
dećıduas (com pelo menos 50% de deciduidade árborea na
estação seca do ano), presentes em ambientes com temper-
atura anual média acima de 250C e precipitação anual média
entre 700 e 2000 mm, com pelo menos três ou mais meses

secos (precipitação = 100 mm/mês) por ano (Sanchez -
Azofeifa et al., 2005). Devido a essa deciduidade das plan-
tas, a folivoria é concentrada apenas na estação chuvosa,
mas suas taxas podem variar bastante no decorrer deste
peŕıodo (Janzen, 1981).

OBJETIVOS

Avaliar a taxa de herbivoria e esclerofilia ao longo da estação
chuvosa em adultos e jovens de Tabebuia spongiosa em uma
floresta tropical seca.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de Estudo

O presente estudo foi realizado no Parque Estadual da Mata
Seca (PEMS), localizado no Vale do Médio São Francisco,
entre as coordenadas 14097’02”S - 43097’02”W e 14053’08”S
- 44000’05” W, no munićıpio de Manga, norte de Minas
Gerais. O clima predominante na região é o Aw, segundo a
classificação de Köppen, e é caracterizado pela existência de
uma estação seca marcada pela perda de quase 100% das
folhas, que se estende de maio a outubro (IEF, 2006). A
temperatura média é de 24ºC e precipitação anual média
de 871 mm (Antunes, 1994). Aproximadamente 1.525 ha
do PEMS são cobertos por pastagens abandonadas em difer-
entes estágios de regeneração, havendo um mosaico de áreas
de florestas primárias e secundárias (IEF, 2000).

Caracterização da Espécie Estudada

A espécie Tabebuia spongiosa (Bignoniaceae), conhecida
como pau - de - sete - cascas, cascudo ou ipê - amarelo,
é uma espécie arbórea, com cerca de 8 m de altura e 20 cm
de diâmetro, sendo encontrada principalmente em áreas de
Caatinga. No Parque Estadual da Mata Seca, possui um
curto peŕıodo de floração (2 a 5 dias), geralmente no mês
de outubro, e após esse peŕıodo ocorre a produção de novas
folhas, no ińıcio da estação chuvosa.
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Desenho amostral

Para relacionar a herbivoria com o estágio ontogenético das
plantas, foram selecionados 40 indiv́ıduos de T. spongiosa,
distantes no mı́nimo 10 m entre si, sendo 20 indiv́ıduos
adultos e 20 indiv́ıduos jovens. Todos os indiv́ıduos adultos
foram marcados após o evento reprodutivo dessa espécie, em
outubro de 2008. No ińıcio da estação chuvosa (dezembro),
quando as folhas estão se expandindo, foram marcadas 20
folhas por indiv́ıduo para garantir que, ao longo do estudo,
todas as folhas amostradas tivessem a mesma idade. Foram
coletadas cinco folhas de cada indiv́ıduo no ińıcio (dezembro
de 2008), meio e fim (fevereiro e abril de 2009) da estação
chuvosa para a quantificação da herbivoria e esclerofilia.
Para quantificar a herbivoria (área foliar perdida), as fol-
has foram colocadas sobre uma superf́ıcie de papel e fo-
tografadas. Posteriormente, a área foliar total e perdida
das mesmas foi calculada com o aux́ılio do software ImageJ
(Rasband 2006). Para avaliar a esclerofilia foliar, as fol-
has foram colocadas em estufa sob a temperatura de 45ºC
durante 72 horas e, em seguida pesadas em balança de pre-
cisão. A esclerofilia foliar foi estimada pela razão entre o
peso seco da folha e a área foliar da mesma, através do
cálculo da Massa Foliar Especifica (MFE= peso seco/área
foliar) (Madeira et al., . 1998; Gonçalves - Alvim et al., .
2006).

Análises estat́ısticas

Para avaliar as mudanças ontogenéticas e temporais na her-
bivoria de Tabebuia spongiosa, foram utilizados modelos lin-
eares de efeitos mistos (LME) (Crawley, 2002). Os da-
dos foram coletados de forma repetida nas mesmas plan-
tas ao longo da amostragem e a autocorrelação temporal
das amostragens em datas subseqüentes viola o pressuposto
da independência das amostras. Os modelos tiveram como
variáveis - resposta as taxas de herbivoria e a MFE, e como
variáveis explicativas o estágio ontogenético, a data de co-
leta e a interação entre eles, sendo que a MFE foi utilizada
também como variável explicativa para o modelo da her-
bivoria. Os modelos foram comparados com o modelo nulo,
sendo que o modelo mı́nimo foi ajustado com a omissão dos
termos não significativos e, posteriormente, junção de ter-
mos qualitativos não - significativos através de análises de
contraste, a partir do modelo completo. Todas as análises
foram realizadas através do software R 2.6.2 (R Develop-
ment Core Team, 2008).

RESULTADOS

No ińıcio da estação chuvosa, não houve diferença na pro-
porção média de herbivoria entre indiv́ıduos adultos e jovens
(F=1.62; p=0.21). Entretanto, indiv́ıduos jovens apre-
sentaram maior porcentagem média de herbivoria que in-
div́ıduos adultos no meio (jovens: 9,8 ±1,3%; adultos: 8,7
±1,8,) e fim da estação chuvosa (jovens: 20,2 ±1,8; adul-
tos: 13,4 ±2,0) (F=3.8; p <0,05). Independentemente da
estação, a esclerofilia foi maior em indiv́ıduos adultos (0,529
mg/cm2 ± 0,016) que em indiv́ıduos jovens (0,509 mg/cm2
± 0,047) (F= 4.70; p <0.05). Não houve diferença na
taxa média de herbivoria entre jovens e adultos no inicio
da estação, provavelmente devido às menores taxas de her-
bivoria encontradas nesse peŕıodo. De uma forma geral,

indiv́ıduos adultos apresentaram maior esclerofilia e menor
taxa média de herbivoria, sugerindo que a esclerofilia foliar
pode atuar na proteção da planta contra herb́ıvoros.

Além da esclerofilia, as defesas qúımicas podem estar rela-
cionadas ao menor ataque sofrido por indiv́ıduos adul-
tos.Vários estudos com espécies de plantas lenhosas têm
demonstrado uma maior concentração de compostos de de-
fesa em estágios maduros do que em estágios mais jovens
(Del - Val & Dirzo, 2003; Fuchs & Bowers, 2004; Boege &
Marquis, 2005). Plantas mais jovens possuem menos com-
postos secundários, provavelmente devido a uma demanda
conflitante entre crescimento e defesa (Herms & Mattson,
1992) e, conseqüentemente, podem ser mais atacadas por
insetos herb́ıvoros que plantas maduras (Fenner et al., .,
1999; Del - Val & Dirzo, 2003; Boege, 2005).

A proporção média de herbivoria foi menor no ińıcio da
estação chuvosa (4,4 ±0,6), aumentando no meio (9,2 ±1,1)
e fim da estação (16,9 ±1,4), (F=35,06; p <0,05). Entre-
tanto, esses resultados referem - se à herbivoria acumulada
ao longo da estação chuvosa. Já a taxa de incremento da
herbivoria do ińıcio para o meio da estação foi de 109.1%,
e de 83.7% do meio para o fim da estação, sugerindo uma
maior atividade de folivoria na primeira metade da estação,
peŕıodo no qual as folhas são mais jovens. A esclerofilia fo-
liar foi menor no ińıcio da estação chuvosa (0,443 mg/cm2
± 0,016; F=6,33; p <0,05), porém não difere entre meio
(0,501 mg/cm2 ± 0,02) e fim da estação (0,616 mg/cm2
± 0,070). Dessa forma, folhas mais jovens apresentaram
menor esclerofilia, corroborando outros estudos (Loyola &
Fernandes, 1993; Matsuki et al., . 2004). Segundo Coley
(1983), com a mudança do estágio de jovem para maduro,
a folha se torna mais dura, devido ao acréscimo de diversos
componentes, como fibras e lignina.

A porcentagem média de herbivoria foi inversamente rela-
cionada à MFE, (F=10.74; p <0.05), reforçando o papel
da esclerofilia na defesa contra herb́ıvoros. Segundo Coley
& Barone (1996), folhas jovens sofrem uma maior taxa de
herbivoria devido à sua melhor qualidade nutricional para
os insetos. Defesas quantitativas de plantas, como taninos
e flavonóides, tendem a ter um caráter cumulativo, aumen-
tando a sua concentração à medida que avança a idade da
folha (Coley & Barone, 1996; Pais, 1998, Matsuki et al., .,
2004). Da mesma forma, caracteŕısticas nutricionais como
fibras podem aumentar durante o desenvolvimento foliar,
enquanto o teor de água e nitrogênio diminui (Coley, 1983;
Janzen & Waterman, 1984).

CONCLUSÃO

Este é um dos poucos trabalhos conduzidos com herbivoria
em florestas tropicais secas no Brasil e, talvez seja o primeiro
realizado com T. spongiosa. Nossos resultados mostraram
que as taxas de herbivoria são mais altas em indiv́ıduos
jovens e na primeira metade da estação chuvosa, provavel-
mente devido à menor esclerofilia foliar neste estágio da
sucessão ontogenética.
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