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INTRODUÇÃO

Dos tipos de variações ambientais que as plantas tipica-
mente experimentam, a alteração nos ńıveis de umidade e
temperatura são provavelmente as mais cŕıticas para a sua
sobrevivência e reprodução (14; 18). Isso é importante para
plantas que crescem em habitats sazonalmente áridos, como
o Cerrado, onde extremos de disponibilidade de água e tem-
peratura são comuns (10; 21).

Como as forças bióticas seletivas que atuam nas defesas das
plantas podem variar espacialmente (17; 24; 25), as defe-
sas das plantas, especificamente presença e abundância de
tricomas, podem ser alteradas de acordo com tais variações
(12; 27). Defesas induzidas têm sido postuladas como um
mecanismo pelo qual as plantas reduzem o custo das defe-
sas, porque essas defesas não são produzidas na ausência de
herbivoria (13).

As plantas podem desenvolver diversas estratégias de defesa
em resposta as variações do ambiente e a herbivoria. Seja
através da produção de tricomas, variação na área foliar,
variação de espinhos, entre outros (1; 2; 19; 26).

A produção de tricomas é uma estratégia defensiva porque
os pêlos podem formar uma barreira mecânica que impede
os insetos herb́ıvoros de efetivamente se moverem e se al-
imentarem (15; 23). Além disso, algumas plantas pos-
suem também tricomas glandulares com células excretoras
que podem produzir compostos repelentes voláteis (5) ou
substâncias pegajosas (23).

Os tricomas protegem também as plantas contra o estresse
h́ıdrico (11; 20) e o superaquecimento, diminuindo a ab-
sorção de luz (6) e aumentar a camada limite da folha (for-
mando uma camada de ar estagnada em sua superf́ıcie),
diminuindo a perda de água por evapotranspiração.

No Cerrado, que é a maior e mais diversa extensão de sa-
vanas do mundo, diversas espécies de plantas produzem tri-
comas. Uma dessas é a Solanum lycocarpum (Solanaceae)
de porte arbustivo, distribúıdo em todo o cerrado brasileiro,
cujo fruto constitui fonte alimentar durante todo o ano para
mamı́feros deste ambiente (3; 16).

Esta espécie pode ser útil na recuperação de áreas
degradadas, pois a produção de mudas é facilmente obtida
através dos frutos que possuem grandes quantidades de
sementes (22). Além disso, a germinação de sementes é
rápida, com alta taxa de emergência de plântulas (28).
Uma vez que o Cerrado é um bioma que possui periodici-
dade pluviométrica muito acentuada, aonde a intensa lumi-
nosidade e falta de água são caracteŕısticos, espera - se que
estruturas, como os tricomas, que ajudam a diminuir o im-
pacto desses fatores sejam de extrema importância para a
sobrevivência das plantas. Porém, pouco se conhece sobre
a importância das defesas induzidas para as plantas desse
Bioma tão ameaçado.
Diversos estudos mostraram que os tricomas e outras es-
truturas das plantas podem ter o seu desenvolvimento ou
produção induzido e que a perda foliar por herbivoria
ou o estresse h́ıdrico pode atuar como um ativador desta
produção (1; 2; 19; 26). Porém, pouco se conhece sobre a
importância das defesas induzidas para as plantas do Cer-
rado, um bioma tão ameaçado (29). Assim, espera - se que
estudos como esse ajudem a compreender melhor como as
plantas reagem aos est́ımulos externos.

OBJETIVOS

Este estudo teve por objetivo geral verificar se Solanum ly-
cocarpum responde ao estresse h́ıdrico e à herbivoria. Os
objetivos espećıficos foram: determinar se a planta produz
mais tricomas e espinhos foliares e/ou reduz a sua área fo-
liar em resposta à escassez de água ou ação dos herb́ıvoros;
determinar se a planta modifica a alocação de biomassa
radicular e aérea em resposta ao dano foliar causado por
herb́ıvoros e ao estresse provocado pela desidratação.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido em um jardim experimental, no
munićıpio de Uberlândia, iniciado em novembro de 2007
e conclúıdo em fevereiro de 2009. O clima da região é do
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tipo Aw megatérmico, com duas estações bem definidas. A
estação seca é um pouco mais fria e dura de três a qua-
tro meses (junho a setembro), podendo apresentar geadas
eventuais. A estação chuvosa apresenta temperaturas mais
altas (podendo exceder 35 oC), quando ocorre metade da
precipitação anual (ca. 1600 mm/ano), durante os meses
de novembro, dezembro e janeiro.

A planta selecionada para o estudo foi a espécie conhecida
popularmente como “lobeira” Solanum lycocarpum, pelo
fácil acesso aos seus frutos e por ser bastante abundante
na região, além de possuir em suas folhas os dois tipos de
tricomas foliares, os glandulares e os não - glandulares.

As “lobeiras” possuem folhas simples alternas de 14 - 22 cm
de comprimento por 6 - 10 de largura, pecioladas, de mar-
gens onduladas, com tricomas glandulares e não - glandu-
lares em ambas as faces, providas de espinhos. Fruto baga
globosa, cor verde, de 8 - 15 cm de diâmetro, com polpa
carnosa e suculenta. Ocorrem principalmente nos cerrados
do Brasil Central.

Frutos de Solanum lycocarpum foram coletados e suas se-
mentes retiradas e plantadas em uma prancha de isopor.
Dentre as sementes que germinaram 48 foram selecionadas
para serem transplantadas para vasos plásticos de 18 litros.
Os vasos foram arranjados de modo a formar quatro fileiras
de 12 vasos, sendo que cada fileira foi submetida a um tipo
de tratamento.

Foi estabelecido um experimento combinando a ação de dois
fatores: estresse h́ıdrico (com dois ńıveis) e herbivoria (com
dois ńıveis), resultando na aplicação de quatro tratamentos:
com estresse h́ıdrico e com herbivoria, com estresse h́ıdrico
e sem herbivoria, sem estresse h́ıdrico e sem herbivoria e por
fim sem estresse h́ıdrico e com herbivoria.

As plantas regadas receberam água todos os dias. Já as
plantas submetidas ao estresse h́ıdrico recebiam água em
quantidade suficiente apenas para a manutenção de sua
turgidez, o que, de acordo com as nossas observações, ocor-
ria a cada quatro dias.

O tratamento de dano por herb́ıvoros foi simulado artifi-
cialmente. Para isto, foram cortadas 75% da área foliar
de todas as folhas de cada planta sem danificar a nervura
central, de acordo com o observado na herbivoria natural.

Quatro meses após o ińıcio dos tratamentos, foram feitas
as seguintes medidas nas plantas experimentais: número de
folhas produzidas no peŕıodo, densidade de tricomas não -
glandulares, comprimento e largura das folhas, densidade e
número de espinhos encontrados em cada folha.

Para a contagem do número de espinhos foram registradas
as quantidades encontradas nas nervuras centrais de ambas
as faces foliares. A densidade de espinhos foi calculada di-
vidindo - se a quantidade encontrada pelo comprimento da
folha.

Para a contagem dos tricomas foliares, foi utilizado um per-
furador de papel para extrair discos foliares equivalentes a
um cent́ımetro quadrado. Em laboratório, os discos foliares
foram analisados com o aux́ılio de uma lupa, para a con-
tagem do número de tricomas não - glandulares nas regiões
abaxiais e adaxiais. Seis meses após o ińıcio dos experimen-
tos foram realizadas novas contagens de espinhos e tricomas
não - glandulares.

Antes de finalizar os experimentos, as plantas tiveram as
suas alturas (distância do ponto mais alto da planta ao solo)
medidas. Em seguida foram retiradas dos vasos para a de-
terminação das biomassas radiculares e aéreas secas. Para
isso, a parte radicular foi lavada e todo o material biológico
foi mantido em estufa por três dias para eliminar toda a
água armazenada.
Para verificar o efeito da água e do dano foliar sobre a
produção de tricomas e na determinação da área foliar
foram feitos testes de Kruskall Wallis comparando controles
e tratamentos, utilizando ainda o teste de Tukey - type re-
alizar as comparações múltiplas. A análise do efeito dos
tratamentos sobre a altura, densidade de espinhos e biomas-
sas radiculares e aéreas foi feita com uso de ANOVA para
dois fatores.

RESULTADOS

Os testes de Kruskal - Wallis indicaram que os tratamen-
tos de estresse h́ıdrico tiveram efeitos no comprimento (H
= 19.654; P < 0.001) e largura (H = 13.681; P = 0.003) das
folhas, aumentando o seu tamanho. A produção de folhas
menores pelas plantas estressadas hidricamente era esper-
ado, pois constitui uma estratégia adaptativa para maxi-
mizar a obtenção de nutrientes pela planta (4).
Os danos por herb́ıvoros também influenciaram o compri-
mento (H = 19.654; P < 0.001) e a largura (H = 13.681; P
= 0.0003) das folhas. As plantas que sofreram dano foliar
produziram folhas com área significativamente maior dos
que as que não foram danificadas.
As folhas das plantas que sofreram estresse h́ıdrico mas
não foram submetidas à herbivoria apresentaram larguras e
comprimentos menores que as folhas dos outros tratamen-
tos. Isto parece indicar que a presença de água o dano foliar
intensificam o desenvolvimento das folhas.
Os tricomas não - glandulares foram encontrados em maior
número na face inferior das folhas do que na superior.
Porém, a resposta aos tratamentos foi a mesma em ambas
as faces, pois tanto os tricomas não - glandulares da face
adaxial (H = 78.206; P < 0.001) quanto os da face abaxial
(H = 69.316; P < 0.001), diminúıram na ausência de água.
Assim, as plantas que recebiam água produziram significa-
tivamente mais tricomas do que as plantas submetidas ao
estresse h́ıdrico. Isso sugere que a ausência de água pode
intensificar os efeitos da herbivoria, por induzir a redução
de tricomas em ambas às faces das folhas, úteis à defesa da
planta.
Como os tricomas não - glandulares criam uma camada de
proteção foliar que reflete os raios solares incidentes (7; 8;
9), poderiam servir para aumentar a área de sombreamento
da folha, evitando uma maior perda de água.
A herbivoria provavelmente não tem efeito direto na
produção de tricomas não - glandulares, porque provavel-
mente eles não estão relacionados somente à defesa de
herb́ıvoros, mas, sobretudo à redução na perda de água.
Por outro lado, os tricomas glandulares também encon-
trados em Solanum lycocarpum, por possúırem compostos
qúımicos (5) ou substâncias pegajosas (23) podem também
repelir herb́ıvoros. Porém, tais tricomas não puderam ser
contabilizados por serem muito pequenos.
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Os espinhos ocorreram com uma média de 19.185 por folha.
A densidade de espinhos não diferiu significativamente em
resposta à herbivoria (F = 3.884; P = 0.051). Não se sabe
muito bem qual a função destes espinhos em um ambiente
como o Cerrado, que é desprovido de grandes herb́ıvoros, a
não ser que os lobos - guarás, usuais predadores de frutos
das lobeiras, consumam também porções foliares.

A densidade de espinhos foi significativamente maior nas
plantas que não receberam água (F = 5.688; P = 0.019).
Isso talvez ocorra porque, na ausência de água, a planta
se porta como se estivesse na estação seca, época em que
o consumo de folhas pelos lobos - guarás seria maior dada
a ausência de frutos na planta. Além disso, os espinhos
tendem a ser uma estrutura de defesa opcional da planta.

A altura das plantas variou de acordo com o esperado. As
plantas que recebiam água tiveram uma altura maior (F =
8.781; P = 0.005) e as que sofreram danos foliares se de-
senvolveram menos (F = 5.812; P = 0.021). Portanto, a
falta de nutrientes e os constantes danos na planta dimin-
uem significativamente a eficiência de seu desenvolvimento
e conversão de energia em biomassa.

A biomassa aérea não diferiu entre os tratamentos (F =
3.737; P = 0.060). A não diferenciação da biomassa aérea
pode estar associada ao fato do caule ter mostrado pequena
variação entre os tratamentos, ao contrário das folhas que
diferiram bastante em resposta aos fatores testados. Por
outro lado, a grande variabilidade dentro dos tratamentos
certamente contribuiu para que diferenças não fossem de-
tectadas.

De acordo com a ANOVA (F = 6.072; P = 0.018), o efeito
da herbivoria reduz o efeito da hidratação no ganho da
biomassa radicular. Seguindo o mesmo argumento utilizado
anteriormente, pode - se supor que a resposta da biomassa
radicular aos tratamentos é a de que sem a hidratação e
com o ataque às suas folhas, as ráızes tendem a se atrofiar
(2).

CONCLUSÃO

De acordo com este estudo, Solanum lycocarpum re-
sponde morfologicamente à indução por herbivoria e estresse
h́ıdrico. O comprimento e a largura de folhas tendem a au-
mentar em situações h́ıdricas favoráveis ou após o ataque
de herb́ıvoros. Por outro lado, a altura das plantas e a
biomassa radicular tendem a diminuir em situações de falta
de água e dano foliar. A variação de espinhos nas folhas
precisa ser mais bem investigada, pois, ainda não é posśıvel
descrever com clareza sua resposta aos fatores bióticos e
abióticos.

Os dados sugerem ainda que as “lobeiras” produzem menos
tricomas não - glandulares na escassez de água, eviden-
ciando que estas estruturas podem não ter grande papel pre-
ventivo contra a desidratação, como inicialmente suposto.
Sugere - se que trabalhos com tricomas glandulares sejam
realizados para investigar a efetividade de seu papel defen-
sivo contra herb́ıvoros. Outra possibilidade de investigação
seria a de considerar tratamentos em que plantas fossem
protegidas da ação direta do sol para melhor compreensão
da funcionalidade dos tricomas não - glandulares.
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