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ABSTRACT 

Consumption and utilization of leaves of sweet potato 
and 'bracatinga" by larvae of Spodoptcra cridania 

(Crainer, 1782) (Lepidoptera: Noctuidae). 

A larval outbreak of Spodoptcra eridania (Cramer, 1782) 
was detected in reforestations of 'bracatinga' (Mimosa 	sca- 
brelia, Bentham) (Leguniinosae) , a native Brazilian arboreous 
species whose wood is used for fuel and ceilulose production. 

In order to assess the nutritional performance of S. cri-
dania on the new host, a study was conducted to compare lar-
val development on leaves of 'bracatinga' sweet potato (Ipo 
moca batatas L.) (Convolvulaceae), one of its preferential 
hosts. 

Feeding and growth rates and efficiency of food utiliza-
tion of larvae between the second and final instars were de-
terxnined in laboratory by the gravimetric method. 

Even though food assimilation and larval growth were hi 
her on sweet potato, leaves of 'bracatinga" were able to sus-
tain larval growth and development. The results showed a poor 
initial performance of S. cridania on 'bracatinga', as mdi-
cated by the smaller levels of food intake, assimilation and 
weight gain until the end of the second instar. 	Afterwards, 
all these indexes were comparable between the two diets, but 
an extra (7th.) instar was needed in 'bracatinga' 	for the 
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iarvae to complete the stage. The additionai instar on braca 
tinga' clearly cornpensated for the siower initial performance 
on this diet, as shown when food consumption, assimilation and 
weight gain are cornpared in the iast instar on the two diets. 
The slower growth of S. eidania 'bracatinga' is in accordance  
with the assumption that leaves of trees are less nutritious 
than forbs due to the lower water and nitrogen leveis, aswell 
as being tougher and with an hiqher fiber conterit. 

RESUMO 

Comparou-se o consumo e a utilização de folhas de braca-
tinga (Mimosa scabreia, Bentham) (Leguminosae) e de batata do 
ce (Ipomosa batatas L.) (Convolvulaceae) entre o segundo e o úl 
timo instar de Spodoptera eridania (Cramer, 1782). 

A assimilação do alimento foi acentuadamente maior em ba 
tata doce, porém, do total assimilado, as mesmas proporçóesfo 
ram utilizadas para ganho de peso e metabolismo, nas duas die 
tas. Houve maior dificuldade de adaptação inicial das larvas 
à bracatinga, onde o ganho de peso e o consumo de alimento fo 
ram significativamente menores até o final do segundo instar. 
Este fraco desempenho inicial foi compensado pela ocorrência 
de um instar adicional (79) em bracatinga, resultando, no fi-
nal do estágio larval, em índices de consumo e aproveitamento 
do alimento semelhantes nas duas dietas. 

O crescimento mais lento em bracatinga, confirma a hipó-
tese de que plantas arbóreas são nutricionalmente inferiores 
a plantas herbáceas, por possuirem menores teores de água e 
nitrogênio, além de serem mais rígidas e conterem maior quan-
tidade de material fibroso que plantas herbáceas. 

1 NTRODUÇO 

Larvas de Spodoptera eridania (Cramer, 1781) alimentam-
se da folhagem de diferentes famílias de vegetais, incluindo 
plantas herbáceas, arbustivas e arbóreas (SOO HOO & FR1ENKEL, 
1966; SCRIBER & FEENY, 1979; SCRIBER, 1981). Recentemente,NAT 
TANA & FOERSTER (1988) relataram a ocorrência de severos ata- 
ques desta espécie a reflorestamentos de bracatinga 	(Mimosa 
seabreila Bentham) (Leguminosae) no Sul do Brasil, e compara-
ram seu siclo evolutivo e sua capacidade reprodutiva em fo-
lhas de bracatinga e batata doce (Ipumoou batatas L.) (Convol 
vulaceae) - Constatou-se que o estágio larval foi o mais afe-
tado pelo consumo de bracatinga, resultando na ocorrência de 
um instar adicional e no alongamento do período larval. A fe-
cundidade e a fertilidade dos insetos provenientes de larvas 
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alimentadas com folhas de bracatinga foram semelhantes àque-
les criados com folhas de batata doce. 

SCRIBER & FEENY (1979) e SCRIBER & SLANSKY JR. (1981) a-
firmam que plantas arbóreas se constituem num substrato menos 
propício ao crescimento larval, por serem menos nutritivas e 
conterem menores teores de água e nitrogênio que plantas her-
báceas, resultando em menores taxas de consumo e assimilação 
do alimento. 

O presente trabalho teve por objetivo comparar o consumo 
e o aproveitamento do alimento por larvas de S. aridania, uti-
lizando-se uma espécie arbórea (bracatinga) e outra herbácea 
(batata doce) como substrato alimentar das larvas. 

MATERIAL E MT000S 

O experimento foi conduzido em cãmara climatizada a 250  
± 1°C, umidade relativa de 70 ± 10% e fotofase de 14 horas. De 
terminaram-se, pelo método gravimétrico, as taxas de consumo 
relativo (RCR), de crescimento relativo (RGR) e metabólica re 
lativa (RMR), e a eficiência de conservação do alimento inge-
rido (ECI), do alimento digerido (ECD) e a digestibilidade a-
proximada (AD) (WALDBAUER, 1968; SCRIBER & SLANSKY JR.,1981). 

Avaliou-se o consumo e a utilização de folhas de batata 
doce, variedade 98-1 e de bracatinga, sendo individualizadas 
25 e 29 larvas respectivamente em frascos plásticos de 4cm de 
diê.metro por 7cm de altura. 

As folhas de batata doce foram fornecidas na forma de 
círculos de 2,54 cm 2  de área, cortados com um vazador metáli-
co, e a bracatinga foi fornecida na forma de folíolos intei-
ros. O alimento era renovado diariamente, computando-se, para 
cada exemplar, o peso fresco do alimento fornecido, do alimen 
to não consumido, das larvas e das fezes, a partir do primei-
ro dia do 29 instar até a data de peso máximo das larvas do 
último instar. No 19 instar, não foram efetuadas pesagens de-
vido ao baixo consumo e ao pequeno peso das larvas e das fe-
zes, os quais foram insuficientes para sensibilizar a balan-
ça. Todos os valores obtidos foram transformados em peso seco 
através de alíquotas do alimento fornecido e de larvas, cujo 
peso seco foi obtido para cada instar, um dia após a ecdise. 
O peso seco do alimento não consumido e das fezes foram obti-
dos diretamente pela secagem dos mesmos em estufa a 750C por 
24 horas, O mesmo procedimento foi seguido para a obtenção 
dos pesas secos das alíquotas de larvas e do alimento forneci 
do. 

Comparações estatísticas entre os índices e parãmetros 
avaliados foram feitas pelo teste t ao nível de 1% de proba-
bilidade. 
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RESULTADOS E DISCUSSO 

O consumo de alimento expresso em matéria seca, 	apesar 
de ter sido maior em bracatinga, foi menos aproveitado pelas 
larvas do que folhas de batata doce (Figura 1). Do total inge 
rido, mais da metade foi assimilado na dieta de batata doce; 
em bracatinga, apenas 36,3% do alimento ingerido foi assimi-
lado, sendo 63,7% eliminado nas fezes. A maior produção de fe 
zes por larvas alimentadas com bracatinga indica um maior tr 
de fibras não digeríveis; este fato é comprovado pela diges- 
tibilidade aproximada (AD) , que foi na maioria dos 	instares 
significativamente menor em bracatinga (Quadro 4). 	Resulta- 
dos semelhantes foram obtidos por GUPTA & MALEYVAR (1981) no 
aproveitamento de duas dietas por Pieris rapae (L.). 

Do total assimilado pelas larvas em cada dieta, a mesma 
proporção foi utilizada para ganho de peso e metabolismo (Fi- 
gura 1); em bracatinga, do total assimilado, 37,8% 	resultou 
em ganho de peso e 62,2% foi utilizado em gastos metabólicos. 
Em batata doce estas proporções foram respectivamente de 39% 
e 61%. 

Comparando-se o consumo e o aproveitamento do alimento a 
cada instar (Quadros 1 e 2), constata-se que todos os parãme- 
tros foram estatisticamente superiores em batata doce, 	evi- 
denciando a necessidade de um instar adicional (79) em braca- 
tinga, para compensar o baixo desempenho inicial das 	larvas 
nesta dieta. Assim, quando se comparam os valores para o últi 
mo instar entre as duas dietas, verifica-se que, tanto o con-
sumo de alimento, quanto o ganho de peso em bracatinga, che-
garam a ultrapassar os valores obtidos com batata doce (Qua-
dro 1). No entanto, o alimento assimilado, o alimento metabo-
lizado e o peso médio das larvas foram superiores em batata 
doce, mesmo com um instar a menos (Quadro.  2). 

As taxas de consumo (RCR), de crescimento (RGR) e de me-
tabolismo (RMR) apresentaram em batata doce, valores decres-
cantes ao longo do desenvolvimento larval (Quadro 3), conf ir-
mando a tendência observada para a maioria dos insetos fitó-
fagos estudada (SCRIBER & SLANSKY JR., 1981). Larvas criadas 
em bracatinga, no entanto, apresentaram una descontinuidade 
na tendêncio decrescente destes índices entre o 29 e 39 ins-
tares; a RCR, a RGR e a RMR foram inferiores no 29 instar, mos 
trando unia recuperação no 39 instar e chegando a ultrapassar 
os indices de consumo e de crescimento observados em batata 
doce para o mesmo instar (Quadro 3). Somente entre o 49 eo79 
instares foi que se evidenciou a tendência decrescente ao lon 
go dos instares, refletindo a dificuldade inicial e a poste-
rior compensação no consumo de folhas de bracatinga, levando 
à ocorrência do instar adicional. 
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AIim. ingerido 	 Fezes 

	

1 Metabolismo 	 a Ganho de p••O 

FIGURA 1 - Total de alimento ingerido entre o segundo e o úl- 
timo instar de Spodoptera eridana (Cramer, 1782) 
em mg de mataria seca, e proporç6es utilizadas no 
ganho de peso, metabolismo e fezes produidas. 
T°: 25 ± 1°C; U.R. : 70 ± 10%; fotofase: 14 horas. 



QUADRO 1 - Consumo de alimento, produção de fezes e ganho de peso, em mg de matéria seca por Tristar, por larvas de 
Spodcptera erid.ania (Cramer, 1782), alimentadas com folhas de batata doce e bracatinga. Temperatura 	de 
25 ± 0,50C; U.R. 70 ± 10% e fotofase de 14 horas. 

CONSUMO DE ALIMENTO 	 FjZ5 PRODUZIDAS GANHO DE PESO 

INSTAR 	BATATA DOCE* 	BRACATINGA* 	BATATA DOCE* 	BRACATINGA* BATATA DOCE* BRACATINGA* 

29 	2,42 ± 	0,17a 	1,12 ± 00,06 b 	0,94 ± O,OOa 	0,40 ± 0,04 b 0,22 ± O,Ola 0,09 ± 	0,01 	b 

39 	8,41 	± 	0,56a 	4,63 ± 	0,22 b 	4,37 ± 0,33a 	1,12 ± 0,13 b 1,16 ± 0,08a 0,26 ± 	0,03 b 

49 	26,36 ± 	3,70a 	10,15 ± 	0,69 b 	13,61 	± 2,28a 	6,27 ± 0,49 b 3,32 ± 0,43a 0,58 ± 	0,06 b 

59 	104,77 ± 	.,76a 	27,75 ± 	1,67 b 	49,47 ± 2,83a 	15,61 	± 	1,10 b 17,16 ± 	1,05a 3,3/ ± 	0,23 b 

69 	297,04 ± 14,83a 	109,16 ± 	9,/5 b 	146,58 ± 9,27a 	60,51 	± 2,24 b 51,86 ± 3,50a 13,27 ± 	0,62 b 

79 	 - 	 381,61 	± 	10,54 	 - 	255,95 ± 7,62 - 52,26 ± 	1,38 

Est.larv.** 	439.08 ± 13,39a 	534,42 ± 15,76 b 	213,72 ± 7,94a 	340,47 ± 8,88 b 87,80 ± 2,74a 73,47 ± 	1,69 b 

* Médias seguidas de letras diferentes, no sentido horizontal, diferem entre si pelo teste t ao nível de 1% de pro 
babilidade. 

te 
Valores correspondentes ao estagio larval, do segundo ao u1imo Instar. te 



QUADRO 2 - Alimento assimilado, alimento metabolizado e peso médio, em my de mataria seca, por instar, de larvas de 
e2'id2nia (Cramer, 1782), alimentadas com folhas de batata doce e bracatinga. Temperatura 	de 

25 	0,50C; U.R. 70 ± 10%; fotofase de 14 horas. 

ALI1NTO ASSIMILADO1  ALIlNTO ITABOLIZADO2  PESO MÊDIO 

INSTAR BATATA DOCE* BRACATINCA* BATATA D0CE BRACATINGA BATATA DOCE'• BRACATINGA 

29 1,48 ± 	0,17a 0,72 	1 0,03 b 1,26 1 0,17a 0,63 ± 0,03 b 	0,26 ± U,Ola 0,14 0,00 b 

39 4,04 ± 0,36a 2,95 0,11 	b 2,84 ± 0,33a 2,69 ± 0,10 b 	1,29 	± 0,04a 0,29 	± 0,02 b 

49 12,82 1 	2,15a 3,88 ± 0,32 b 9,94 ± 	1,91a 3,30 ± 0,31 b 	4,15 	± 0,26a 0,75 0,04 	b 

59 53,30 ± 	2,51a 12,31 	± 0,68 b 38,14 1 	2,17a 8,76 	z 0,57 b 	18,90 1 0,74a 3,65 	1 0,15 	b 

69 150,47 7,84a 48,65 ± 8,96 b 150,47 ± 	7,84a 35,38 ± 8,83 b 	65,12 	± 1,60a 11,26 0,44 b 

79 - 125,66 ± 5,85 - 73,41 5,26 - 48,95 1 1,29 

Est. 	larv 225,36 1 8,03a 194,29 	± 10,25a 137,57 ± 	7,16a 120,82 	± 9,45 b 	23,34 	1 0,82a 17,60 	! 0,54 b 

1 Alimento assimilado= peso de alimento ingerido - peso das fezes produzidas. 

2 Alimento metabolizado=alimento assimilado - ganho de peso no período. 

Mdias seguidas de letras diferentes, no sentido horizontal, diferem entre si pelo teste t ao nível de 1% de pro-
babilidade. 



QUADRO 3 - Taxas de consumo (RCR), crescimento (RGR) e metabolismo (RMR), em mg de mataria seca por Tnstar, por lar 
vas de Spodoptarcz erid2nicz (Cramer, 1782) alimentadas com folhas de batata doce e bracatinga. Temperatu 
ra de 250  ± 	0,50C; U.R. 70 ± 10% e fotofase de 14 horas. 

CONSUMO (RCR) CRESCIMENTO (RCR) METABOLISMO (RMR) 

ÍNSTAR BATATA DOCE* BRACATINGA* BATATA DOCE* BRACATINGA* BATATA DOCE* BRACATINGA* 

29 4,60 ± 0,37a 3,12 	1 0,37 b 0,42 	± O,Ola 0,25 1 0,02 b 2,46 ± 0,34 a 1,85 	± 0,13a 

39 3,17 	± 0,12a 6,40 1 0,30 b 0,45 ± 0,01a 0,34 ± 0,01 	b 1,08 ± 0,12 a 3,85 ± 0,19 b 

49 2,53 ± 0,19a 5,31 	± 0,26 b 0,32 ± 0,02a 0,29 ± 0,02a 1,03 	± 0,12 a 1,82 	± 0,17 	b 

59 2,22 ± 0,12a 2,62 ± 0,08 b 0,35 ± 0,02a 0,32 0,01a 0,80 ± 0,06 a 0,84 1 0,05 a 

69 1,88 	± 0,04a 2,21 	± 0,04 b 0,37 ± 0,01a 0,29 ± 0,01 	b 0,47 	± 0,02 a 0,58 1 0,03 b 

79 - 1,68 	± 0,05 - 0,23 ± 0,01 - 0,33 ± 0,02 

Est. 	larv. 	2,03 ± 0,06a 1,84 	± 0,05a 0,44 ± 0,02a 0,26 ± 0,89 b 0,52 ± 0,02 a 0,40 ± 0,02 b 

* Medias seguidas de letras diferentes no sentido horizontal diferem entre si pelo teste t ao nível de 	1% de proba- 
bilidade. 

**Valores correspondentes ao estagio larval, do segundo ao ultimo instar. 



QUADRO 4 - Utilização de folhas de batata doce e bracatinga, em porcentagem, por Tnstar de Spodoptera eri2daiia Cra-
mer, 1782). Temperatura de 250  ± 0,50C; U.R. 70 ± 10% e fotoperodo de 14 horas. 

ECI 	 ECD 	 AD 

ÍNSTAR 	BATATA DOCE;' 	i3RACATINCA 	BATATA DOCE* 	BRAUATINGA* 	BATATA DOCE* 	BRACATINGA* 

29 10,07 	4 	0,68a 7,77 ± 0,31 	b 20,70 ± 2,59a 12,38 ± 0,70 b 56,96 ± 2,92a 65,47 	t 2,09a 

39 14,14 	0,83a 5,43 ± 0,37 b 34,69 ± 3,09a 8,75 	± 0,66 b 46,56 ± 2,26a 63,27 ± 0,95 b 

49 14,66 ± 	1,38a 5,61 0,43 b 27,73 ± 2,61a 14,86 	± 1,49 b 55,37 	± 2,70a 38,69 ± 	1,77 b 

59 16,64 	1,11a 12,29 - 0,45 b 31,79 	± 	2,19a 28,73 ! 1,44a 52,94 	± 1,25a 44,15 	± 	1,3. 	b 

69 19,67 	0,75a 13,08 0,33 b 44,31 	± 	1,70a 33,88 ± 1,09 b 44,50 	± 0,65a 38,95 ± 0,66 b 

79 - 3,79 ± 0,27 - 42,51 	± 1,50 - 33,24 ± 0,94 

Est. 	larv.** 21,96 ± 0,61a 13,99 ± 0,18 b 46,48 ± 	1,60a 39,75 ± 0,9i b 47,61 	± 0,71a 35,54 ± 0,68 b 

* Médias seguidas de letras diferentes no sentido horizontal, diferem entre si pelo teste t ao nível de 17, de pro 
babilidade. 

** Valores correspondentes ao estigio larval, do segundo ao tiltimo instar. 
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Larvas alimentadas com folhas de batata doce foram mais 
eficientes em converter o alimento ingerido (ECI) e digerido 
(ECD) em peso do corpo, do que larvas alimentadas com braca-
tinga (Quadro 4). A maior ECI em batata doce reflete em gran-
de parte o maior teor de água desta alimento (87,6%) em rela-
ção às folhas de bracatinga (65,2%), fato que segundo SCRIBER 
& FEENY (1979) proporciona maiores índices de conversão em pe 
so corpóreo. WALDBAtJER (1964) igualmente obteve maior ECI 	e 
ECD em larvas de Protopcircs sesta (Johan) alimentadas com unia 
planta herbácea em relação a unia arbórea. 

Em bracatinga, larvas de S. eridana apresentaram maior 
digestibilidade no 29 e 39 instares do que em batata doce 
(Quadro 4),provavelmente para compensar a pequena taxa de com 
sumo nos dois primeiros instares (Quadro 3). A AD nos insta-
res posteriores em bracatinga, foi sempre inferior à batata 
doce, evidenciando o maior teor de fibras não digeríveis na 
bracatinga. A tendência decrescente da AD nas duas dietas se 
deve ao menor grau de seleção do alimento pelas larvas no pro 
cesso alimentar com o transcorrer do desenvolvimento (MUKERJI 
& GUPPY, 1970; KOGAN & COPE, 1974; CROCOMO & PARRA, 1979). 

Os resultados obtidos com S. eridania nas duas dietas con 
firmam a hipótese que folhas de plantas arbóreas po5suem uni 
menor valor nutritivo do que plantas herbáceas (SLANSKY JR. & 
SCRIBER, 1982). Comprovou-se, por outro lado, que folhas de 
bracatinga são capazes de preencher os requisitas nutricio-
nais de S. eridania, assim como possibilitam a sua reprodução 
(MATTANA & FOERSTER, 1988),demonstrando que, na eventual eli-
minação de hospedeiros preferenciais, esta espécie poderá cau-
sar sérios prejuízos a povoamentos de bracatinga. 
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