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INTRODUÇÃO

A herbivoria exerce forte pressão seletiva sobre as
plantas, proporcionando a coexistência de um maior
número de espécies nas comunidades naturais. Em al-
guns casos, pode influenciar positivamente no cresci-
mento e produção de folhas (Nascimento & Hay, 1993
& 1994). Entretanto, altas porcentagens de herbivo-
ria, em geral, afetam negativamente o crescimento, re-
produção e a habilidade competitiva das plantas (Coley
& Barone, 1996). A intensidade da herbivoria e eficácia
dos compostos de defesa variam entre as espécies, sendo
a disponibilidade de recurso fundamental para a ma-
nutenção do tipo e quantidade de defesas nas plantas
(Coley et al., ., 1985).
Atualmente, duas hipóteses são muito utilizadas para
explicar a distribuição de herb́ıvoros em determinadas
espécies ou populações vegetais que são as hipóteses de
estresse e do vigor de plantas. De acordo com a hipótese
de estresse (PSH) proposta por White (1984), plan-
tas sob estresse constituem melhor fonte de alimento
e consequentemente apresentam maior abundância de
herb́ıvoros, que plantas não estressada, em virtude de
haver maior disponibilidade de nitrogênio solúvel e me-
nor concentração de compostos de defesa e/ou uma al-
teração na proporção desses compostos nas folhas, es-
pecialmente em folhas senescentes. A segunda hipótese,
a de vigor de plantas (PVH) proposta por Price et al.,
. (1987), prediz que os herb́ıvoros atacam preferenci-
almente plantas mais vigorosas. Price (1991) afirma

que plantas sob estresse podem ser mais atacadas por
herb́ıvoros, mas se tratando de uma planta individual,
pode haver uma preferência alimentar por partes que
crescem vigorosamente.

OBJETIVOS

Os objetivos deste trabalho foram avaliar a herbivoria
foliar por insetos mastigares nas estações chuvosa e seca
em espécies arbóreas de duas áreas com fitofisionomias
distintas na Reserva Natural Vale, visando elucidar os
efeitos da herbivoria foliar sob marcante sazonalidade
e diferentes condições ambientais (estresse edáfico).

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido em duas áreas com fisio-
nomias distintas situadas dentro do domı́nio da Re-
serva Natural Vale (RNV), localizada em Linhares,
ES, Brasil. As áreas estão situadas em uma par-
cela de 1ha cada, sendo representadas pela Mata
Alta (S19°09’14,2” e W040°02’0,004”), que apresenta
um dossel fechado atingindo 40m de altura e o solo
arenoso; e Floresta de Mussununga (S19°09’078”e
W040°02’197”) que possui um dossel aberto em torno
de 10m de altura, mas algumas árvores emergentes atin-
gem até 18 m de altura, possui maior penetração de
luz para os solos, sendo estes arenosos e com um lençol
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freático pouco profundo. Foram coletadas 6 a 10 fo-
lhas maduras de 50 árvores com até 10m de altura em
cada área na estação seca (agosto/2010) e chuvosa (fe-
vereiro/ 2011). As árvores foram sorteadas, sem levar
em consideração a qual espécie as mesmas pertenciam.
A estimativa do total da área foliar consumida foi me-
dida usando um sistema de sete classes de porcenta-
gem 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 herbi-
voria foliar foi avaliada visualmente analisando em que
classe de dano se encaixava cada folha. A média de
herbivoria para cada árvore foi calculada multiplicando
o número de folhas danificadas dentro de cada classe
de herbivoria pelo intervalo médio da classe que elas se
encontravam e dividindo pelo total de folhas amostra-
das.

RESULTADOS

Os resultados mostraram que não houve diferença nas
porcentagens de herbivoria foliar entre as áreas de Mata
Alta e Mussununga nas estações chuvosa e seca, e
também das mesmas entre as estações. Padrão simi-
lar também foi observado para o teor de água nas fo-
lhas entre as áreas em ambas as estações. Entretanto,
folhas coletadas na Mussununga estavam significativa-
mente (test t, p = 0,0005) mais hidratadas na estação
chuvosa (61,18% ± 10,10) que na estação seca (55,00%
± 6,76), fato que não foi verificado para folhas coleta-
das na Mata Alta. Houve correlação inversa fraca (r = -
0,33; p = 0,02) entre herbivoria e teor de água presente
nas folhas somente para a Mata Alta e na estação chu-
vosa, indicando que folhas com maior teor de água apre-
sentaram menor herbivoria. Este resultado pode estar
relacionado com a variação na composição qúımica das
folhas das espécies da Mata Alta na estação chuvosa,
como por exemplo, o teor de fibras que influencia na es-
clerofilia foliar, que é uma importante adaptação contra
a perda de água e funciona como uma defesa f́ısica con-
tra a herbivoria. O fato de não haver diferença nas
porcentagens de herbivoria entre as áreas indica que,
apesar da Mussununga apresentar condições ambientais
mais adversas e sofrer maior estresse h́ıdrico na estação
seca, o padrão de consumo foliar pelos herb́ıvoros não
foi afetado. Estudos afirmam que as maiores porcen-

tagens de herbivoria ocorrem na época chuvosa, em
função do aumento da abundância de insetos herb́ıvoros
neste peŕıodo, fato não verificado no presente estudo
(Coley & Barone, 1996). É provável que não tenha
ocorrido uma diferença na composição ou abundância
de insetos herb́ıvoros entre as estações, o que refletiu
em uma porcentagem de herbivoria similar em ambas
as áreas.

CONCLUSÃO

Logo, as condições ambientais aparentemente mais es-
tressantes da Floresta de Mussununga não favoreceram
a herbivoria. (CEUNES/UFES, CAPES, RESERVA
NATURAL VALE).
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