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INTRODUÇÃO

A hipótese do estresse higrotermal, proposta por Fernan-
des & Price (1988), prediz que a riqueza de galhadores está
positivamente relacionada com o estresse nutricional do am-
biente (deficiência de água e nutrientes no solo). Estudos
sobre o efeito de diferentes habitats na riqueza de galhas
têm confirmado essa hipótese, demonstrando um gradiente
de diversidade no sentido cerrado >mata, evidenciando uma
maior preferência dos galhadores por ambientes xéricos, em
oposição aos mésicos (Araújo , et al., 2007; Fernandes &
Price, 1988; Fernandes et al., 1995; Gonçalves - Alvim &
Fernandes, 2001).

Porém, outros trabalhos têm encontrado padrões que con-
trariam a hipótese do estresse higrotermal (Ferreira et al.,
2007; Veldtman & McGeoch, 2003). Alguns desses estudos
têm encontrado resultados que apontam uma maior riqueza
de insetos galhadores em habitats mésicos (Veldtman & Mc-
Geoch, 2003) ou simplesmente não demonstram diferenças
entre os ambientes (Ferreira et al., 2007). Segundo Veldt-
man & McGeoch (2003) fatores como o estresse higroter-
mal e a presença ou ausência de esclerofilia são importantes
preditores de padrões de riqueza globais para os galhadores.
Outros fatores podem ser mais importantes em escalas lo-
cais ou regionais, tais como a composição da comunidade
de plantas (Cuevas - Reyes et al., 2004) e as variações nos
padrões sazonais (Dalbem & Mendonça, 2006). Estudos so-
bre a influência da sazonalidade na distribuição de insetos
herb́ıvoros de vida livre são comuns na literatura (Kasenene
& Roininen, 1999; Wolda, 1988), já trabalhos que abordam
a diversidade de insetos galhadores são escassos (Dalbem &
Mendonça, 2006).

OBJETIVOS

Os objetivos desse estudo são: 1) testar a hipótese do es-
tresse higrotermal, que prediz maior riqueza de galhas em
ambientes xéricos e 2) verificar se existem efeitos da sazon-
alidade nos padrões de distribuição dos insetos galhadores.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de Estudo - O estudo foi realizado no Parque Estad-
ual da Serra dos Pireneus localizado entre os munićıpios
de Pirenópolis e Cocalzinho de Goiás, a cerca de 18 km
de Pirenópolis (S 15º48’18,1” W 48º52’53,2”). A área do
parque é de 2.833,26 ha e compreende regiões de cerrado
sensu stricto, cerrado rupestre, mata de galeria e mata
semidećıdua. O clima da região segundo a classificação de
Köppen é do tipo Aw, com uma estação seca (de abril a
setembro) e uma estação chuvosa (de outubro a março) bem
definidas.

Amostragem - Para testar a hipótese do estresse nutri-
cional foram realizadas, entre o peŕıodo de setembro de
2007 e junho de 2008, amostragens em duas fitofisiono-
mias de Cerrado, sendo uma xérica (cerrado sensu stricto,
S 15º48’19,2”, W 48º52’19,2”, elevação de 1.334m) e outra
mésica (mata semidećıdua, S 15º47’34,4”, W 48º50’16,3”,
elevação de 1.294m). A metodologia utilizada consistiu
em amostragem ao longo de transectos, com número de
amostradores fixo e tempo de amostragem determinado
(Dalbem & Mendonça, 2006). Cada transecto foi amostrado
por dois amostradores durante 1h30min, duas vezes no
peŕıodo chuvoso e duas no peŕıodo seco. A amostragem
foi realizada continuamente e em transectos fixos de modo
que permitiu acompanhar a variação na diversidade de gal-
has ao longo do gradiente sazonal. Todos os morfotipos de
galhas encontrados nos dois habitats foram registrados, car-
acterizados e fotografados conforme Araújo et al., (2007).

Procedimento de Laboratório - As galhas coletadas foram
encaminhadas ao Laboratório de Entomologia do Departa-
mento de Biologia Geral da UFG e acondicionadas em fras-
cos plásticos com papel umedecido. Foram realizadas ob-
servações diárias, verificando - se a umidade e a emergência
dos insetos adultos. À medida que emergiram os insetos
foram fixados em álcool 70%, identificados em ordens e
famı́lias, utilizando - se chaves entomológicas (Triplehorn &
Johnson, 2005) e depositados no Laboratório de Entomolo-
gia da UFG. O material botânico coletado foi depositado no
Laboratório de Taxonomia e Morfologia Vegetal da UFG e

Anais do IX Congresso de Ecologia do Brasil, 13 a 17 de Setembro de 2009, São Lourenço - MG 1



identificado a partir de comparação com material contido
nas coleções do herbário da UFG, literatura especializada,
bem como, consulta aos especialistas. Utilizou - se o Sis-
tema de Classificação APG II (Souza & Lorenzi, 2005).
Análises Estat́ısticas - A comparação da riqueza de morfoti-
pos de galhas entre o habitat xérico e mésico e a variação
sazonal dos morfotipos foram testadas através de análise de
variância (one - way ANOVA).

RESULTADOS

Não foram observadas diferenças significativas entre a
riqueza média de galhas no cerrado e na mata (ANOVA:
F = 0,35, p = 0,58). O número médio de morfotipos no
cerrado foi de 22 galhas na estação seca e de 17,5 + 2,5 na
estação chuvosa. Na mata, o número médio de galhas foi de
23 + 2 na estação seca e de 15,5 + 0,5 na estação chuvosa.
Os resultados obtidos nesse estudo contrariam a hipótese
do estresse nutricional, que prediz maior riqueza de gal-
hadores em vegetações xéricas (Fernandes & Price, 1988).
O fato dos habitats mésicos possúırem maior número de
árvores, com maior complexidade estrutural, pode ter influ-
enciado na riqueza de galhadores nesse ambiente (Gonçalves
- Alvim & Fernandes, 2001). Segundo Collevatti & Sperber
(1997) densidade, diâmetro e volume da copa, à medida que
aumentam parecem influenciar positivamente a riqueza de
galhas.
Por outro lado, a riqueza de galhas foi estatisticamente
diferente quando comparados o número de morfotipos nas
estações seca e chuvosa (ANOVA: F = 34,57, p < 0,01). O
peŕıodo seco apresentou um maior número de morfotipos de
galhas (média de 22,5 + 0,5 galhas) do que o peŕıodo chu-
voso (16,5 + 1 galhas), tanto no cerrado quanto na mata.
No estudo foi verificada uma flutuação na riqueza de gal-
has de acordo a mudança nos padrões sazonais. A primeira
amostragem foi realizada no final da estação seca, peŕıodo
em que foi encontrada a maior riqueza de galhas nos dois
habitats estudados (média de 23,5 + 1,5). No ińıcio da
estação chuvosa a riqueza de morfotipos caiu (média de 18
+ 2) até atingir o número mais baixo no final da estação chu-
vosa (média de 15 morfotipos por habitat). Com o ińıcio da
estação chuvosa, a riqueza de galhas voltou a subir atingindo
uma média de 21,5 (+ 0,5) morfotipos de galhas por fitofi-
sionomia.
A sazonalidade tem sido apontada na literatura como um
fator determinante na diversidade de insetos herb́ıvoros
(Wolda, 1988). A riqueza e a abundância de insetos
herb́ıvoros de vida livre são bastante influenciadas pela tem-
peratura, precipitação e umidade (Kasenene & Roininen,
1999). No caso dos galhadores, essa questão foi pouco abor-
dada durante algum tempo devido, principalmente, às gal-
has e os insetos persistirem nas plantas hospedeiras (Fer-
nandes et al., 1995). Contudo, alguns estudos recentes re-
latam que a diversidade e abundância dos galhadores podem
variar de acordo com os padrões sazonais, principalmente,
em regiões climáticas com estações bem definidas (Dalbem
& Mendonça, 2006).
Durante a estação seca a escassez de água provoca várias
mudanças nas plantas (Larcher, 2000). O estresse h́ıdrico
nas plantas inicia um complexo de respostas, começando

com a percepção do estresse, o qual desencadeia uma cas-
cata de eventos moleculares que é finalizada em vários ńıveis
de respostas fisiológicas, metabólicas e de desenvolvimento,
destacando - se o aumento da suscetibilidade ao ataque de
herb́ıvoros (Nepomuceno et al., 2001).

CONCLUSÃO

Os resultados do presente estudo apontam que padrões
sazonais podem ser mais determinantes na diversidade de
insetos galhadores do que o tipo fitofisionômico. Isso porque
comparando a diversidade por habitat, cerrado sensu stricto
e a mata semidećıdua, não diferiram quanto à riqueza de
morfotipos de galhas. Por outro lado, tanto o habitat
xérico (cerrado) quanto o mésico (mata) tiveram variação
na riqueza de galhas de acordo com a mudança de estações
(seca e chuva). Padrões sazonais em galhas e insetos gal-
hadores ainda são pouco conhecidos e investigados. Estudos
mais sistemáticos devem ser realizados para confirmar essa
hipótese e demonstrar a real importância da sazonalidade
na distribuição dos insetos galhadores.
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