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INTRODUÇÃO

As florestas tropicais secas (FTS) são vegetações tipi-
camente dećıduas (com pelo menos 50% de deciduidade
foliar na estação seca do ano). Nestas formações vege-
tais, a herbivoria foliar é concentrada principalmente
na estação chuvosa, mas suas taxas podem variar bas-
tante no decorrer deste peŕıodo (Janzen 1981, Filip et
al., 1995). Janzen (1981), Janzen & Waterman (1984)
e Dirzo & Dominguez (1995) descreveram padrões de
herbivoria em florestas secas na Costa Rica, e cons-
tataram um pico de atividade de insetos foĺıvoros du-
rante a primeira metade da estação chuvosa, seguida
de decréscimo destes insetos na segunda parte dessa
estação. Esses autores sugeriram a existência de um
sincronismo entre o pico de herb́ıvoros e o enfolha-
mento da planta hospedeira e/ou um escape de inimi-
gos naturais, que aumentariam em abundância ao longo
da estação chuvosa. Além disso, variações na diversi-
dade de herb́ıvoros também podem ocorrer devido a
alterações na composição qúımica das plantas hospe-
deiras, como redução do conteúdo de água e nitrogênio
(Janzen & Waterman 1984, Filip et al., 1995, Boege
2005) e/ou aumento da concentração de fenólicos ao
longo da estação chuvosa (Boege 2004, Boege 2005).

OBJETIVOS

Este trabalho teve como objetivo verificar se existe va-
riação nas taxas de herbivoria foliar emHandroanthus
ochraceus(Cham.) Mattos eH. spongiosus(Rizzini) S.

O. Grose (Bignoniaceae) ao longo da estação chuvosa
em uma FTS no norte de Minas Gerais.

MATERIAL E MÉTODOS

Local de Estudo
O estudo foi realizado no Parque Estadual da Mata
Seca (14°50’S e 44°00’W), localizado no munićıpio de
Manga, no Norte de Minas Gerais. O parque apre-
senta uma área de 10.281,44 hectares e está inserido
no domı́nio da Caatinga. A estação seca se estende de
maio a outubro e é marcada pela deciduidade de quase
100% das folhas (Pezzini et al., 2008). Segundo a classi-
ficação de Köppen, a região apresenta clima Aw, t́ıpico
das savanas tropicais. Assim, o clima pode ser definido
como tropical sazonal, caracterizado por um verão chu-
voso, entre os meses de outubro a março, e um inverno
seco, entre os meses de abril a setembro.
Amostragem
As coletas foram realizadas em áreas de floresta se-
cundária com 25 - 30 anos de regeneração durante o
ińıcio da estação chuvosa (dezembro), quando folhas fo-
ram produzidas, seguidas de coletas em fevereiro e abril,
representando o meio e fim da estação chuvosa, respec-
tivamente. Foi acompanhada uma coorte de 27 folhas
por planta em 15 indiv́ıduos reprodutivos de H. ochra-
ceus e 20 de H. spongiosus, sendo retiradas nove e cinco
folhas por planta de cada espécie, respectivamente, em
cada peŕıodo amostral. Todas as folhas foram digitali-
zadas para o cálculo da herbivoria e, em seguida, utili-
zadas para quantificação de compostos fenólicos totais.

X Congresso de Ecologia do Brasil, 16 a 22 de Setembro de 2011, São Lourenço - MG 1



Além disso, em cada peŕıodo amostral foi realizado o
método do batimento entomológico para coleta de in-
setos. Em seguida, os insetos amostrados foram se-
parados e agrupados em herb́ıvoros sugadores e insetos
herb́ıvoros mastigadores. Dentre os predadores, apenas
a abundância de aracńıdeos foi determinada.

RESULTADOS

Uma maior taxa de herbivoria foliar foi observada na
primeira metade da estação chuvosa (dezembro - feve-
reiro) para ambas as espécies de Handroanthus (p¡0,05).
A riqueza e abundância de mastigadores foram maiores
em H. ochraceus e a riqueza desta guilda reduziu ao
longo da estação chuvosa para ambas as espécies estu-
dadas. Para os insetos sugadores, a abundância e ri-
queza não diferiram entre espécies ou peŕıodo amostral
(p¿ 0,05). Esses resultados são semelhantes ao encon-
trados em outras FTS (Filip et al., 1995, Boege 2004,
Boege 2005). O pico na atividade de herbivoria regis-
trado na primeira metade da estação chuvosa é geral-
mente atribúıdo à qualidade da planta hospedeira ou
ciclo sazonal de herb́ıvoros (Janzen & Waterman 1984,
Dirzo & Dominguez 1995, Filip et al., 1995). A concen-
tração de fenólicos aumentou ao longo da estação chu-
vosa e foi maior em H. spongiosus (p¡0,05). Porém, foi
observada uma relação positiva entre a taxa de herbivo-
ria e a concentração de compostos fenólicos. Apesar dos
compostos fenólicos serem conhecidos principalmente
pela redução na digestibilidade da folhagem (Rhoades
1979), seus efeitos dependem especificamente da res-
posta de cada espécie de herb́ıvoro e do tipo de fenólico
produzido (Close & MacArthur 2002). É posśıvel que
as maiores concentrações destes compostos em plantas
mais atacadas por herb́ıvoros seja uma defesa induzida
após a injúria provocada pelo herb́ıvoro. Segundo Bo-
ege (2004), a herbivoria no ińıcio da estação de cresci-
mento pode reduzir a taxa de consumo foliar no final da
estação chuvosa, devido à indução de defesas qúımicas,
dentre eles compostos fenólicos, que permitem maximi-
zar o uso de fotossintatos para o crescimento durante o
resto da estação. Por fim, a abundância de aranhas au-
mentou ao longo da estação chuvosa (p¡0,05), mas não
diferiu entre as espécies hospedeiras (p¿ 0,05). É impor-
tante enfatizar que a comunidade de insetos herb́ıvoros
não é regulada apenas por fatores “bottom - up”, mas
também por pressões “top - down”, como a pressão de
predadores. Em nosso estudo podemos observar uma
posśıvel janela livre de inimigos naturais no inicio de
estação chuvosa, seguida de intensificação do controle
“top - down” no final da estação chuvosa.

CONCLUSÃO

Este é um dos primeiros estudos a investigar padrões
de herbivoria ao longo da estação chuvosa em FTS no

Brasil. Estes resultados corroboram outros estudos rea-
lizados em FTS no México e Costa Rica e contribui para
preencher lacunas sobre o conhecimento dos fatores
ecológicos envolvidos na variação sazonal de herb́ıvoros
e suas taxas de consumo foliar nesses ecossistemas. Cer-
tamente, composição qúımica foliar afeta as taxas de
herbivoria, mas fatores “top - down” também parecem
ser relevantes.
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