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INTRODUÇÃO

Acanthaceae é uma famı́lia botânica de ampla distri-
buição, ocorrendo pelas regiões tropicais, subtropicais
e algumas áreas temperadas onde possuem pouca re-
presentatividade (Mabberley, 1997). A famı́lia possui
240 gêneros e 3.250 espécies e no Brasil ocorrem apro-
ximadamente 40 gêneros e 540 espécies (Wasshausen
& Wood, 2004), principalmente nas formações flores-
tais do Sudeste e Centro - Oeste (Vilar, 2009). Ru-
ellia L. é o segundo maior gênero da famı́lia com
cerca de 250 espécies distribúıdas por todo mundo (Ez-
curra, 1989;1993). Ruellia furcata tem hábito herbáceo,
ocorre no solo arenoso de Restinga, normalmente asso-
ciada à ambientes sombreados como interior de moi-
tas, possuem flores de pétalas brancas, frutos com
deiscência explosiva e possuem folhas e caule pilosos.
As informações sobre a espécie estudada, Ruellia fur-
cata, procede das observações da realização do presente
estudo já que esta espécie carece de maiores estudos
sobre seus hábitos e morfologia e até o momento não
se encontra inclúıda na Lista de Espécies da Flora do
Brasil. Dessa forma, o estudo da arquitetura foliar é
de extrema importância para entendermos a influência
da mesma na eficiência de captura de luz pelas folhas
(Gálvez & Pearcy, 2003).

OBJETIVOS

Este estudo tem como objetivo comparar a morfologia e
biometria de Ruellia furcata em diferentes condições de
luminosidade, identificando as variações na parte aérea.

MATERIAL E MÉTODOS

Local de estudo O material vegetal foi coletado em uma
área de restinga pleistocênica do Bairro Liberdade, mu-
nićıpio de São Mateus, Estado do Esṕırito Santo. Os
indiv́ıduos coletados foram cultivados em área aberta,
residencial no bairro Sernamby, no munićıpio de São
Mateus, ES.
Montagem do Experimento O experimento foi realizado
com três tratamentos com diferentes condições de lumi-
nosidade (T1 = sol pleno; T2 = 50% de sombreamento;
T3 = 70% de sombreamento), em cada tratamento fo-
ram utilizadas 15 plantas. As plantas foram acondi-
cionadas em vasos com substrato retirado da restinga,
sendo irrigadas semanalmente. Antes de submeter as
plantas aos tratamentos, 15 plantas foram escolhidas
aleatoriamente e avaliadas. Após 45 dias nas diferentes
condições de luminosidade, todas as plantas foram ava-
liadas nos seguintes parâmetros: no caule comprimento
e diâmetro, número de folhas, no pećıolo o comprimento
e diâmetro, ângulo formado entre o pećıolo e o caule, e
o comprimento e a largura do limbo. Para as avaliações
das folhas adotou - se como padrão o 3o par de folhas
do ápice para base.

RESULTADOS

RESULTADOS Após a análise dos resultados foi
posśıvel observar que não apresentaram variações nos
dados de diâmetro do caule e no número de folhas. Al-
guns dos parâmetros analisados apresentaram médias
que diferiram entre as três condições de luz. O com-
primento do caule das plantas em T1 (pleno sol) cor-
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responde a 40% do valor das plantas em T3 (sombrea-
mento 70%). As plantas no de T1 apresentaram mai-
ores valores do ângulo foliar (26,25 mm) quando com-
paradas com as plantas do de T2 (20,27 mm) e as do
T3 (19,23 mm). O comprimento e largura do limbo
das plantas em T1 corresponderam a 23% e 18%, res-
pectivamente, do comprimento e largura do limbo das
plantas em T3.
DISCUSSÃO As variações ocorridas no peŕıodo de 45
dias de experimento não modificaram bruscamente a
morfologia dos indiv́ıduos, visto que não apresentou al-
teração no número de folhas. Devido ao fato de Ru-
ellia furcata ser encontrada em ambientes sombreados
no seu habitat natural, era esperado que seu desenvol-
vimento fosse intensificado no cultivo com maior som-
breamento, isso foi evidenciado pelos maiores compri-
mentos de caule, limbo e largura de limbo. Apesar das
folhas de sol tender a ter menores ângulos (Falster &
Westoby 2003, Gálvez & Pearcy 2003) no presente es-
tudo o maior ângulo foliar foi das plantas a pleno sol.
Essa variação ressalta a importância das caracteŕısticas
foliares nos processos de captura de luz como determi-
nante no sucesso da espécie de estar em vários ambi-
entes e ampliar a exploração em nichos mais ricos em
recursos (Cardoso & Lomônaco 2003).

CONCLUSÃO

Pode - se concluir que as plantas de R. furcata mantidas
por pelo menos 45 dias em diferentes condições de lumi-
nosidade apresentam variações biométricas, indicando

uma adaptação a ambientes sombreados.
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