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INTRODUÇÃO

No Brasil, várias espécies de gramı́neas africanas, como
Brachiaria decumbens, foram introduzidas acidental-
mente ou para fins forrageiros, tornando - se invaso-
ras de ecossistemas naturais, principalmente dos ambi-
entes abertos, como campos e cerrados (Brendolan et
al., 2000). Para uma espécie nativa conseguir se esta-
belecer em ambientes perturbados, como são as áreas
de pastagens, ela precisa superar a competição com as
gramı́neas e possuir mecanismos para escapar da her-
bivoria. As plântulas nativas, ao competirem por re-
cursos com as gramı́neas estabelecidas, podem ter a
qualidade e quantidade de nutrientes absorvidos afeta-
dos (Rizzardi et al., 2001), o que acarreta num maior
gasto de energia para produção de compostos de defesa
(Pais 2003) e aumenta a vulnerabilidade à herbivoria
(Eichhorn et al., 2010).

OBJETIVOS

A fim de contribuir para o estabelecimento de espécies
nativas do cerrado em áreas de pastagem, avaliamos
a influência de B. decumbens no desenvolvimento e a
herbivoria de plântulas de duas espécies arbóreas (Dip-
teryx alata e Hymenaea stigonocarpa) frequentemente

encontradas no Cerrado da região Centro - Oeste do
Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi conduzido em uma área experimen-
tal de pastagem da Embrapa Gado de Corte, em
Campo Grande, MS. Em janeiro de 2009 foram plan-
tadas sementes das leguminosas Dipteryx alata Vogel
(Papilionoideae) e Hymenaea stigonocarpa Mart. ex
Hayne (Caesalpinioideae) em cinco parcelas onde as
gramı́neas permaneceram intactas e em mais cinco par-
celas onde as gramı́neas foram totalmente removidas
com aplicação do herbicida glifosato. Em cada par-
cela foram feitas dez subparcelas onde foi colocado um
conjunto de cinco sementes de cada espécie, espaçados
em um metro. Foram retiradas as plântulas excedentes
das subparcelas onde germinou mais de uma semente,
restando assim 10 plântulas de cada espécie em cada
parcela em todos os tratamentos. Os dados de herbi-
voria e crescimento foram coletados em março (quando
emergiu o primeiro par de folhas depois das folhas co-
tiledonares), julho, outubro e novembro de 2009 e ja-
neiro de 2010, de acordo com a sazonalidade apresen-
tada durante o ano. Para mensurar os danos causa-
dos por herb́ıvoros foram selecionadas aleatoriamente
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três folhas de cada indiv́ıduo. Sem serem retiradas, fo-
ram colocadas sobre um papel branco com uma régua
milimetrada e fotografadas. Foi estimada então a her-
bivoria através de cálculos de área foliar no programa
ImageJ. A fim de avaliar o crescimento primário e se-
cundário das plântulas, a altura foi medida com uma
fita métrica e o diâmetro na altura do solo mensurado
através de um paqúımetro digital ao longo dos meses es-
tabelecidos. Para analisar o crescimento das plântulas
foi calculada a Taxa de Crescimento Relativo (TCR)
da altura e do diâmetro na altura do solo (DAS) (Silva
et al., 000). Para comparar a herbivoria e as taxas de
crescimento das plântulas em tratamentos com e sem
gramı́neas ao longo do tempo foi realizada uma Análise
de Variância Fatorial de Medidas Repetidas para cada
parâmetro (Zar 1998).

RESULTADOS

Em D. alata, a taxa de herbivoria variou significativa-
mente entre os tratamentos (F=10,324; p=0,003) e ao
longo do tempo (F=15,549; p¡0,001). Os indiv́ıduos
de D. alata no tratamento com gramı́neas sofreram
maior taxa de herbivoria ao longo do tempo, após
março de 2009. Notou - se também que nesse trata-
mento a taxa de herbivoria aumentou em 10% do pri-
meiro mês (março) para 55% do segundo mês amos-
trado (julho) decaindo a partir de então. A baixa taxa
de herbivoria nas fases mais avançadas do desenvol-
vimento pode estar relacionada com algumas propri-
edades qúımicas das folhas, que aumentam conforme
a idade e podem torná - las menos suscet́ıveis ao ata-
que de insetos (Coley 1983, Pais 2003). Nas plântulas
de H. stigonocarpa, a taxa de herbivoria não variou
entre os tratamentos (F=0,432; p=0,519) e nem ao
longo do tempo (F=1,271; p=0,289). A taxa de her-
bivoria foliar ao longo dos meses em H. stigonocarpa
foi sempre inferior a 40%. As diferentes respostas da
herbivoria observadas entre as duas espécies estudadas
reforçam a hipótese de Hanley (2004), em que, a in-
fluência da espécie competidora (B. decumbens) está
associada ao desenvolvimento, nutrição e defesa vege-
tal inerente a cada espécie nativa, bem como suas in-
terações com os seus herb́ıvoros. Além disso, a pre-
sença de gramı́neas influenciou negativamente o de-
senvolvimento das espécies nativas, porém em diferen-
tes parâmetros de crescimento (primário e secundário)
para cada uma. Em plântulas de D. alata houve di-
ferença significativa na taxa de crescimento em altura
entre os tratamentos (F=14,544; p¡0,001), mas não ao
longo do tempo (F=0,467; p=0,706) onde o tratamento
sem gramı́neas continha as plântulas com maior taxa de
crescimento. No entanto, o crescimento em DAS para
essa mesma espécie, não variou entre os tratamentos
(F=0,165; p=0,686) nem ao longo do tempo (F=0,494;

p=0,687). Para as plântulas de H. stigonocarpa, a taxa
de crescimento em altura não variou entre os trata-
mentos (F=3,036; p=0,094) nem ao longo do tempo
(F=0,126; p=0,945). Por outro lado, quando conside-
rada taxa de crescimento do DAS houve diferença signi-
ficativa entre os tratamentos (F=41,193; p¡0,001) e ao
longo do tempo (F=4,202; p=0,007), onde as que esta-
vam no tratamento sem gramı́nea apresentaram essas
taxas maiores ao longo de todo o experimento. O me-
nor crescimento vegetal (primário ou secundário) des-
sas espécies na presença de gramı́nea pode estar associ-
ado, além da competição de recursos, às maiores taxas
de herbivoria, uma vez que as mesmas poderiam estar
alocando recursos na defesa das folhas (Price 1997) ou
ainda devido à redução da área fotossintetizante dis-
pońıvel, afetando o desenvolvimento vegetal.

CONCLUSÃO

A partir dos resultados, conclui - se que as espécies de
leguminosas estudadas apresentaram respostas distin-
tas à herbivoria e ao crescimento na presença de B.
decumbens. A espécie D. alata apresentou - se vul-
nerável a herbivoria e com dificuldade em se desenvolver
em áreas com gramı́neas exigindo a remoção da mesma
para plantio. Por outro lado, H. stigonocarpa apresen-
tou - se mais apta para se estabelecer em pastagem,
embora seu crescimento tenha sido prejudicado. Es-
ses conhecimentos gerados poderão auxiliar na melhor
condução dos planos de manejo de áreas degradadas do
Cerrado, que são de grande importância, porém muito
pouco discutido no meio cient́ıfico brasileiro.
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