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Bruna Borba Dias; Tânia T. Castellani; Benedito C. Lopes

alinebioenglish@yahoo.com.br
Programa de Pós - Graduação em Ecologia - Centro de Ciências Biológicas-Universidade Federal de Santa Catarina88040 -
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INTRODUÇÃO

Galhas são crescimentos de tecidos vegetais (tumores) in-
duzidos por alguns v́ırus, bactérias, fungos, nematóides,
ácaros, mas principalmente por insetos (5). Eles colocam
seus ovos na porção abaxial das folhas ou em caules, in-
duzindo assim uma resposta qúımica do vegetal que levará
à formação da galha, a qual serve de alimento para as formas
jovens dos insetos galhadores (1).

Galhadores são espécie - espećıficos assim como as gal-
has que induzem, sendo cada morfotipo de galha único.
A relação entre plantas e galhadores é estreita e algumas
hipóteses explicam que a diversidade de galhadores é dire-
tamente proporcional à diversidade de plantas(6).

Caracteŕısticas do habitat influenciam diretamente na
riqueza de espécies de insetos galhadores. Plantas em habi-
tat xérico apresentam mais espécies de insetos galhadores
do que plantas em habitat mésico (2,3); sendo assim, as
galhas tendem a ser mais abundantes em ambientes abertos
do que em ambientes fechados (1).

Guapira opposita, que pertence à famı́lia Nyctaginaceae,
é uma planta bastante representativa nas formações de
restinga do Parque Municipal da Lagoa do Peri. A espécie
é referida como comum em diversas formações florestais (7)
e pode apresentar vários insetos galhadores associados.

OBJETIVOS

Tendo em vista que Guapira opposita é uma planta bas-
tante frequente na vegetação de restinga, o presente estudo
objetivou verificar a existência de diferenças na densidade
de um morfotipo de galhas em Guapira opposita em três
ambientes de restinga com diferentes condições abióticas no
Parque Municipal da Lagoa do Peri, Florianópolis, SC.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi realizado em três áreas diferentes de
restinga localizadas dentro dos limites do Parque Municipal
da Lagoa do Peri. A primeira área, denominada “Intercepto
Praia”, é uma faixa de vegetação arbustiva bem densa, lo-
calizada próxima à praia, exposta a maior intensidade lumi-
nosa e maior incidência de ventos. A segunda área, denom-
inada “Intercepto Pinus”, é caracterizada por vegetação ar-
bustiva - arbórea, menos densa que a vegetação encontrada
no intercepto descrito acima. Nesta área existem muitas
trilhas por entre a vegetação, além de uma plantação de
Pinus elliottii. Por fim, a terceira área, denominada “In-
tercepto Lagoa”, localiza - se às margens da Lagoa do Peri
e é caracterizada por vegetação arbórea densa, porém com
um grande número de trilhas. Estão presentes nesta área
espécies vegetais de grande porte, o que em muitos locais
faz com que Guapira opposita fique sombreada e também
protegida do vento.

O morfotipo de galha estudado foi escolhido por ser de fácil
visualização e ser encontrado em número suficiente para
permitir a realização do estudo. Ele caracteriza - se pela
formação de um aglomerado de minúsculas folhas na região
dos ramos. Em estudos anteriores (9), foi posśıvel observar
a presença de larvas e pupas de Lepidoptera (não identifi-
cada) no interior deste morfotipo de galha.

Para verificar a existência de diferenças na ocorrência desse
morfotipo de galha em Guapira opposita, em cada uma das
áreas foi realizado um intercepto de 50m e este foi dividido
em cinco pontos. Em cada um dos pontos foram seleciona-
dos os quatro indiv́ıduos de Guapira opposita mais próximos
que apresentassem altura mı́nima de 50cm e máxima de
2m, totalizando 20 indiv́ıduos por intercepto. A distância
de cada indiv́ıduo em relação ao ponto foi medida, possi-
bilitando assim averiguar a densidade de Guapira opposita
em cada área. Em cada planta foram selecionados ao acaso
dez ramos (totalizando 200 ramos por intercepto). Cada
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ramo foi cuidadosamente vistoriado e a presença ou ausência
de galhas foi documentada. A comparação entre as áreas
amostradas foi feita por meio dos valores de porcentagem de
ramos com galhas (média da porcentagem de ramos que ap-
resentaram galhas em cada indiv́ıduo da área), total de gal-
has por ramo por indiv́ıduos (média da razão entre os ramos
que apresentaram galhas pelo total de ramos amostrados em
cada indiv́ıduo da área) e número de galhas por ramo por
área (razão do número total de galhas na área pelo total de
ramos amostrados).

Cada intercepto foi referenciado com aux́ılio de GPS
Garmin modelo GPSMAP 76S. Parâmetros abióticos foram
mensurados com aux́ılio de anemômetro ICEL modelo WM
1800, que disponibiliza valores de velocidade do vento, tem-
peratura do ar e umidade relativa.

As coletas foram realizadas entre as 10hs e 16hs. To-
dos os dados obtidos foram testados com Kruskal - Wal-
lis e posteriormente utilizado o teste de Dunn para ver-
ificação da existência de diferenças significativas entre as
áreas amostradas com aux́ılio do programa Statistica 7.0
(8).

RESULTADOS

Testando a normalidade dos dados, verificou - se que os da-
dos obtidos quanto à distância das G. opposita aos pontos
nos interceptos, a porcentagem de ramos com galhas, o to-
tal de galhas por ramo por indiv́ıduo e o número de galhas
por ramo por área não apresentaram distribuição normal,
motivo o qual exigiu a utilização do teste não - paramétrico
de Kruskal - Wallis.

Quanto às G. opposita amostradas, foram retratadas as
medidas dos indiv́ıduos mais próximos aos pontos do in-
tercepto, possibilitando assim, uma melhor visualização da
densidade de G. opposita em cada área. Verificou - se que
as três áreas de restinga possuem uma distribuição esta-
tisticamente similar de G. opposita (p=0,07), com médias
e desvios padrão de 4,28 ±1,89m na área “Praia”, 3,93
±0,95m na área “Pinus” e 6,02 ±1,85m na área “Lagoa”.

No “Intercepto Lagoa” foi encontrada uma média de 0,11
±0,05 galhas por planta. Já, no “Intercepto Pinus”, a média
de galhas por planta deste mesmo morfotipo foi de 0,54
±0,26. Entretanto, no “Intercepto Praia” foi observada
uma média de 0,18 ±0,16 galhas por planta. Os desvios
obtidos nos Interceptos “Lagoa” e “Praia” foram próximos
aos valores de médias devidos, possivelmente, ao número de
galhas encontradas ter sido pequeno nestes interceptos. As
diferenças entre as áreas foram estatisticamente significati-
vas (p=0,0006), indicando uma maior quantidade de galhas
na área “Pinus”, seguida pelas áreas “Praia” e “Lagoa”.

Ao observar as médias das porcentagens de ramos com gal-
has por indiv́ıduo (18 ±0,28% na área “Praia”, 32 ±0,18%
na área “Pinus” e 11 ±0,11% na área “Lagoa”), pode - se
inferir que o “Intercepto Pinus” possui uma média maior
de galhas que nas outras duas áreas. Verificou - se uma
diferença estatisticamente significativa entre a área “Pinus”
e as outras áreas (p=0,0006). No entanto, entre as áreas
“Praia” e “Lagoa”, não houve diferença estatisticamente
significativa na porcentagem de ramos com galhas por in-
div́ıduo.

Do mesmo modo, o total de galhas por ramos por in-
div́ıduos, foi estatisticamente maior na área “Pinus” (média
de 0,53 ±0,45 galhas) em comparação com as outras áreas
(p=0,0002). Entretanto, as áreas “Praia” (média de 0,20
±0,28 galhas) e “Lagoa” (média de 0,11 ±0,12 galhas),
não apresentaram diferença estatisticamente significativa (p
>0,05).

As condições abióticas encontradas em cada intercepto
mostraram diferentes valores de umidade do ar nos Inter-
ceptos “Lagoa”, “Pinus” e “Praia” (89%, 87% e 82%, re-
spectivamente). O intercepto “Lagoa” apresentou maior
umidade e também um menor número de galhas nos in-
div́ıduos analisados, caracteŕıstica que pode ser explicada
pela maior pressão seletiva exercida por inimigos naturais
das galhas e também a resistência de plantas em habitats
úmidos comparados a habitats secos (4).

Quanto ao vento, pode - se notar uma maior intensidade no
“Intercepto Praia” (13,68km/h), quando comparado com
os interceptos “Lagoa” e “Pinus” (2,16 e 2,88km/h, respec-
tivamente). Isso pode dificultar a oviposição dos insetos
galhadores, explicando então a baixa ocorrência de galhas
neste local.

Outro fator importante na presença de galhas é a temper-
atura. Locais mais quentes podem favorecer o desenvolvi-
mento de galhas (1,2), o que pode ser sugerido para o “Inter-
cepto Pinus”, que teve maior ocorrência de galhas e apresen-
tou temperaturas mais elevadas (28ºC) quando comparado
com os Interceptos “Lagoa” e “Praia” (ambos com 23ºC). A
maior distância entre as plantas (fator que gera uma maior
incidência luminosa) e a intensidade de ventos mais fraca
podem ser alguns dos fatores que acarretam temperaturas
mais elevadas naquela área.

Os resultados obtidos demonstram que houve uma diferença
na densidade de galhas do morfotipo estudado entre as áreas
amostradas, sendo o “Intercepto Pinus” a área com maior
densidade. Temperaturas mais elevadas, intensidade amena
de ventos e distribuição de árvores mais espaçada que as out-
ras áreas podem ser alguns dos fatores que influenciaram
essa ocorrência. Esses resultados corroboram com outros
trabalhos, identificando que ambientes abertos apresentam
maior densidade de galhas por sofrerem maior estresse am-
biental que ambientes fechados (3,4).

CONCLUSÃO

Assim, pode - se concluir que houve uma diferença de den-
sidades de galhas nas três áreas amostradas, sendo o “In-
tercepto Pinus” o ambiente com maior número de galhas e,
possivelmente, a área com maior estresse ambiental. Entre-
tanto, sugere - se que estudos mais detalhados no local sejam
realizados, para averiguar a relação das condições abióticas
e a ocorrência de galhas em G. opposita.

REFERÊNCIAS
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