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INTRODUÇÃO

A herbivoria pode causar vários efeitos negativos so-
bre o desempenho da planta, como a redução do cres-
cimento, da reprodução e da capacidade competitiva.
As plantas, em resposta à pressão de herbivoria, de-
senvolveram mecanismos de defesas f́ısicas, qúımicas
e bióticas (1). A defesa f́ısica é caracterizada por
depósitos cuticulares, epiderme espessada, abundância
de cristais, tricomas, fibras nas folhas (2). As de-
fesas qúımicas incluem diversas substâncias tóxicas
que podem repelir herb́ıvoros por toxicidade direta,
ou reduzindo a digestibilidade dos tecidos da planta
pelo herb́ıvoro (1). A defesa biótica está associada à
produção de recompensas alimentares, entre as quais
corpos de alimentação e nectários extraflorais atraem
parceiros mutualistas (3).O padrão de herbivoria va-
ria de uma espécie para outra e até em um mesmo
indiv́ıduo, como por exemplo em folhas de idades di-
ferentes. Em geral, as folhas jovens possuem maio-
res depósitos de nutrientes que as folhas maduras e
apresentam menor dureza e menor quantidade de me-
tabólitos secundárias, por issoas folhas jovens são mais
afetadas pelos herb́ıvoros(4).

OBJETIVOS

Esse trabalho tem como objetivo analisar o padrão de
herbivoria em folhas jovens e maduras de Inga sp. (Mi-
mosoideae).

MATERIAL E MÉTODOS

Foram feitas três parcelas ao longo da trilha dos maca-
cos da Reserva Natural Serra das Almas no munićıpio
de Crateús, Ceará. Cada parcela tinha 50 m2 e distan-
ciavam entre si em 25 m. Em cada parcela, foram es-
colhidos seis indiv́ıduos de Inga sp.. De cada indiv́ıduo
foram retiradas, ao acaso, 18 folhas sendo nove jovens
e nove maduras. As folhas foram prensadas e posteri-
ormente fotografadas com escala. As fotos das folhas
foram analisadas no programa computacional image J
para a determinação da área foliar total e da área afe-
tada pela herbivoria. Foram calculados o percentual de
herbivoria foliar, o percentual de herbivoria e o percen-
tual de herbivoria na planta. O percentual de herbivo-
ria foliar foi calculado pelo quociente entre a área foliar
afetada pela herbivoria e a área foliar total multipli-
cada por 100. Ele nos informa quanto de uma folha foi
afetada pela herbivoria. O percentual de herbivoria foi
determinado pelo somatório dos percentuais de herbi-
voria foliar dividido pelo número de folhas afetadas den-
tro de uma parcela. O percentual de herbivoria é uma
média percentual de herbivoria que afeta as folhas de
uma parcela. O percentual de herbivoria da planta foi
o somatório do percentual de herbivoria foliar dividido
por 18. A partir do percentual de herbivoria da planta
podemos inferir como toda a planta está afetada pela
herbivoria. A partir dos percentuais encontrados calcu-
lamos a média do percentual de herbivoria e a média do
percentual de herbivoria na planta.Utilizamos os pro-
gramas excel e sisvar (teste de tukey, p¿0,05) para as
análises estat́ısticas.
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RESULTADOS

As folhas maduras apresentaram, em média, 10% da
sua área foliar afetada pela herbivoria, enquanto que as
folhas jovens apresentaram 5%. Com relação à média
percentual da herbivoria na planta, 6% das folhas ma-
duras da planta é afetada pela herbivoria e 3% das fo-
lhas jovens são afetadas. Trabalhos feitos com Copai-
fera langsdorffii (5) e Camptotheca acuminata (6) re-
lataram que folhas jovens dessas plantas apresetavam
maiores quantidades de compostos secundários que as
folhas maduras. Isso é uma estratégia de defesa das fo-
lhas jovens durante seu desenvolvimento ontogenético
normal que as protegem dos ataques dos herb́ıvoros,
já que elas são preferidas pelos herb́ıvoros por serem
mais maleáveis e nutritivas(7,8). Dessa forma,pode -
se supor que as folhas jovens de Inga sp. apresentem
altas taxas de produtos qúımicos de defesa que as pro-
tegem dos ataques dos herb́ıvoros. Mas, também, existe
a possibilidade de as folhas maduaras serem mais afe-
tadas pela herbivoria pelo fato de elas estarem a mais
tempo expostas à ação desses oragnismos.

CONCLUSÃO

As folhas maduras de Inga sp. são mais afetadas pela
herbivoria que as folhas jovens. São necessários mais
estudos para se compreender quais os reais motivos

para as folhas jovens serem menos afetadas pela her-
bivoria, se isso seria devido à produção de compostos
secundários pelas folhss mais jovens ou se seria porque
as folhas maduras estariam a mais tempo expostas à
ação dos herb́ıvoros.
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