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INTRODUÇÃO

Alguns trabalhos têm apontado a esclerofilia como um
fator determinante da distribuição de insetos galhado-
res (Price et al., 1998; Ribeiro e Basset 2007). Contudo,
nossa hipótese geral é de que estresses ambientais le-
vam paralelamente à esclerofilia e à sobrevivência de
insetos galhadores através da criação de espaços livres
de inimigos (Fernandes e Price 1988) e da supressão
de três importantes mecanismos de defesa da planta
hospedeira contra galhas, como reações de hipersensi-
bilidade (Fernandes 1990) e abscisão da folha atacada
(Prezler e Price 1993). A premissa básica é de que
plantas em ambientes adversos, com custo foliar mais
alto, seriam compelidas à conservação de suas folhas à
custa de tolerar os insetos herb́ıvoros (Herms and Matt-
son 1992). Uma vez que os galhadores não podem se
mover de uma hospedeira à outra durante seu desenvol-
vimento, dependem da estabilidade temporal da folha.
Assim, galhas apresentariam mais alta incidência em
folhas mais longevas, as quais são as mais confiáveis
para o desenvolvimento da larva.

OBJETIVOS

O presente estudo teve por objetivo comparar riqueza
e abundancia de galhas, grau de esclerofilia, freqüência
de hipersensibilidade e abscisão foliar entre vegetações
de diferentes graus de xeromorfismo.

MATERIAL E MÉTODOS

Local de estudo O estudo foi realizado no Parque Na-
cional da Serra do Cipó, em Minas Gerais. A região é
dominada por Cerrado e campos rupestres, mas apre-
senta também ilhas de floresta estacional decidual em
afloramentos calcários (Giulietti et al., 1987). O clima
é do tipo Köppen Cwb (Schulz e Machado 2000), com
precipitação média annual de 1.250 - 1.550 mm e a tem-
perature variando entre18 - 19oC (Madeira & Fernan-
des 1999). A altitude dos locais amostrados varia entre
880 e 950m.
Planejamento da amostragem Para cada ambiente, Cer-
rado e floresta decidual, foram estabelecidos 6 tran-
sectos de dois metros de largura, distantes pelo me-
nos 500m entre si. Em cada transecto foram amostra-
dos 30 indiv́ıduos de angiospermas, variando de 0,3 a
2,0m de altura. Em cada individuo, 3 módulos termi-
nais foram aleatoriamente coletados ao redor das plan-
tas para quantificar: (i) Riqueza, abundância e den-
sidade de galhas; (ii) número de folhas abscisadas/50
folhas/planta; (iii) hipersensibilidade/30 folhas/planta
x área foliar média; (iv) folhas com mais que 10% de
área foliar perdida/30 folhas/planta; (v) grau de es-
clerofilia/5folhas/planta. Para comparação de médias
entre ambientes foi utilizado o teste não paramétrico
Wilcoxon.

RESULTADOS

No total foram amostradas 361indiv́ıduos de 134
espécies (Cerrado = 93; Mata = 78) e 52 famı́lias. Não
houve diferença estat́ıstica na riqueza de galhas entre
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ambientes. Abundância média (p=0,02) e densidade
média por cm2 (p=0,02) de galhas e grau de esclerofilia
(p¡0,001) foram maiores no Cerrado. Médias de abs-
cisão (p¡0,001) e hipersensibilidade (p¡0,001) também
foram maiores no Cerrado. O número de folhas com
mais que 10% de área perdida (p¡0,01) foi maior na
mata.
Embora a riqueza de galhas não tenha variado entre
ambientes, sua abundância e densidade foi maior no
Cerrado, de acordo com o previsto pela hipótese do es-
tresse ambiental (Fernandes e Price 1992). O grau de
esclerofilia também foi maior no Cerrado, indicando um
maior grau de xeromorfismo por parte deste ambiente
e confirmando a sua associação à maior incidência de
galhas (Price et al., 1998; Ribeiro e Basset 2007). No
entanto, maiores taxas de abscisão foliar e de hiper-
sensibilidade no Cerrado indicam que tais defesas não
seriam enfraquecidas pelo estresse ambiental, como an-
teriormente pensado (Fernandes 1990, Prezler e Price
1993), embora possam desempenhar um papel impor-
tante na defesa contra insetos endófagos, como os ga-
lhadores. Maiores frequências de reações de hipersen-
sibilidade e abscisão podem ser uma resposta à maior
carga de ataque por galhadores no Cerrado em relação
à floresta decidual. O maior grau de herbivoria na flo-
resta decidual suporta a hipótese de que a esclerofilia
atue como defesa contra a perda foliar por ataque de
herb́ıvoros de vida livre (Coley e Barone 1996).

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos suportam a associação entre es-
clerofilia e incidência de galhas, no entanto, as defesas
de plantas aqui abordadas, não parecem constituir o
mecanismo de tal padrão, embora pareçam ser parte

do processo.
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