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INTRODUÇÃO

A Mata Atlântica é considerada uma das florestas
mais ricas do mundo, apresentando a maior diversi-
dade biológica relativa das florestas tropicais conheci-
das. Após 500 anos de exploração, este bioma está res-
trito atualmente a cerca de 7% de sua cobertura origi-
nal (Sos mata atlântica, 2002). O desmatamento desse
ecossistema é particularmente sério, uma vez que apre-
senta alta diversidade biológica, levando à extinção de
um número incalculável de espécies (Mori et al., 991).
Uma das principais conseqüências da fragmentação flo-
restal nas comunidades ecológicas é o aumento na razão
borda/interior que resulta em uma variedade de mo-
dificações f́ısicas e biológicas nos remanescentes flores-
tais (Saunders et al., 1991). Essas mudanças, descritas
como efeito de borda, elevam a taxa de mortalidade
de árvores e permitem um recrutamento de espécies pi-
oneiras, ocorrendo assim modificações na composição
das espécies e na estrutura da floresta (Laurence et al.,
1998). Espécies pioneiras são freqüentemente mais ata-
cadas por insetos herb́ıvoros, pois, dentre outros fato-
res, possuem menos defesas qúımicas, investindo mais
em crescimento do que em defesa (Cebrian e Duarte,
1994)
A interação entre plantas e insetos é uma das asso-
ciações ecológicas mais freqüentes da natureza e, atual-
mente, essa relação é de fundamental importância para
o conhecimento da biodiversidade terrestre (Schoonho-
ven et al., 998). Estudos referentes aos padrões de dis-

tribuição de insetos herb́ıvoros em fragmentos florestais
trarão conhecimentos relevantes, uma vez que é conhe-
cida a importância destes insetos como bioindicadores
ambientais.

OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo detectar os
padrões de distribuição de insetos herb́ıvoros por meio
de levantamento e comparação da taxa e do tipo de
herbivoria na borda e no interior de um fragmento de
Floresta Ombrófila Densa Montana sul de Santa Cata-
rina.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado no mês de abril de 2009 em
um fragmento Florestal no Parque Estadual da Serra
Furada, localizado no sul de Santa Catarina. Sua
área abrange cerca de 1.329 ha e está compreen-
dido entre as coordenadas 2808’13”S/49o25’17”O e
2811’36”S/49o22’58”O (Fatma, 2009).
Para a detecção dos tipos de herbivoria foram estabe-
lecidos 10 transectos de 10m de comprimento na borda
e no interior do fragmento florestal, sendo que os tran-
sectos no interior foram estabelecidos distantes 50m da
borda. Os tipos de herbivoria foram observados em
cada planta que se encontrava na linha de transecto e
apresentou uma altura de até 2m. Para o levantamento
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das taxas de herbivoria foram estabelecidos 10 pontos
na borda e no interior do fragmento florestal, distan-
tes entre si por 10m. Em cada ponto foram analisa-
dos os ı́ndices de herbivoria em quinze folhas de quatro
plantas, totalizando 60 folhas por ponto, utilizando as
categorias e a fórmula proposta por Dirzo e Domin-
gues (1995). Os dados foram comparados, utilizando a
análise de variância ANOVA.

RESULTADOS

Em relação à densidade de plantas foram encontrados
significativamente mais indiv́ıduos na borda (288 plan-
tas) do que no interior (187) do fragmento florestal.
Tanto na borda como no interior do fragmento todas
as plantas amostradas foram atacadas por insetos des-
folhadores. O tipo galhador foi encontrado em 11,1%
do total das plantas na borda e em 6,95% no interior.
Os minadores foram representados por 14,24% na borda
e por 6,42% no interior. Não foram encontradas dife-
renças significativas (p ¿ 0,05) na ocorrência de tipos
de herb́ıvoros entre a borda e o interior.
Em relação ao ı́ndice de herbivoria houve diferença sig-
nificativa (p ¡ 0,05) entre a borda e o interior do frag-
mento florestal. A média do ı́ndice de herbivoria foi
maior no interior do fragmento (IH média = 0,953) do
que na borda (IH média = 0,743). Verificou - se que a
borda do fragmento florestal, mesmo possuindo maior
densidade de plantas em relação ao interior, apresen-
tou menores ı́ndices de herbivoria. Portanto, nossos
resultados não corroboram a hipótese de que as taxas
de herbivoria são maiores em ambientes de borda. Di-
versos estudos apontam as bordas como áreas mais ex-
postas às perturbações externas. Tal perturbação pode
ser evidenciada por um aumento da penetração da luz
solar e maior incidência de ventos, ocasionando algum
tipo de estresse para a planta (Laurence et al., 998).
Segundo White (1969), plantas sob estresse são melho-
res fontes de alimentos para insetos herb́ıvoros, devido
à menor produção de compostos secundários, os quais
são utilizados como mecanismos de defesa pela planta.

CONCLUSÃO

Mesmo o estudo compreendendo um esforço amostral
pequeno pode - se concluir que o habitat de borda apre-

sentou menor ı́ndice de herbivoria em relação ao interior
não corroborando os padrões encontrados em outros es-
tudos. Para a obtenção de resultados mais precisos
sugere - se a realização de mais estudos que abordam
todas as estações do ano para verificar se existem re-
almente diferenças nos tipos e nas taxas de herbivoria
entre a borda e o interior do fragmento florestal.
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