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INTRODUÇÃO

As populações naturais podem estar estruturadas ge-
ograficamente, o que pode ser causado por barreiras
ao fluxo gênico entre elas. Espécies de Odonata em ge-
ral encontram - se amplamente distribúıdas, mas pouco
se sabe a respeito da movimentação de indiv́ıduos en-
tre corpos d´água, onde a maioria se agrega para ati-
vidades de forrageio e reprodução. Orthemis discolor
Burmeister, 1839 (Libellulidae) é uma espécie neotro-
pical, encontrada em diferentes ambientes. É posśıvel
que suas populações sejam geneticamente estruturadas,
uma vez que esta espécie é considerada pousadora (Cor-
bet, 1962), ou seja, passa grande parte do tempo pou-
sada nos śıtios de acasalamento. Por outro lado, trata
- se de uma espécie relativamente grande, com amplas
asas, adaptadas a longos vôos, o que pode fazer com
que haja intenso fluxo entre as populações.
A estrutura populacional é tradicionalmente estudada
com a utilização de marcadores moleculares, mas, al-
ternativamente, o estudo da variação morfológica pode
ser utilizado para tentar detectar diferenças significa-
tivas entre populações. As variações morfológicas de
um indiv́ıduo, ou fenótipo, expressam a interação en-
tre o genótipo e o ambiente, e podem revelar tanto
processo de seleção natural, quando o genótipo é alte-
rado, quanto a plasticidade fenot́ıpica, quando apenas a
morfologia é alterada (Scheiner, 1993; Ricklefs & Miles
1994).
Neste trabalho, investigamos se a forma das asas pode
ser um indicativo de divergência entre populações.
Além de ser um indicativo de estrutura populacional,

o estudo da forma das asas pode indicar diferentes res-
postas a distintas variáveis ambientais, como por exem-
plo, a altitude. A maior parte dos trabalhos que abor-
dou este tema estudou populações de espécies de Dro-
sophila, que revelaram a existência de clines em relação
ao tamanho do corpo (ex:Pfriem, 1983; Imasheva et al.,
994; Huey et al., 000; Collinge et al., 006).

OBJETIVOS

Verificar se é posśıvel detectar estruturação entre as po-
pulações de Orthemis discolor através da morfometria
das asas e se as diferenças encontradas se correlacionam
com a altitude de cada localidade de coleta.

MATERIAL E MÉTODOS

Coletamos 43 indiv́ıduos de quatro localidades distin-
tas do estado de Minas Gerais, com diferentes altitudes,
sendo elas: Muriaé (158m, 10 indiv́ıduos) Rio Pomba
(536m, 12 indiv́ıduos), Viçosa (705m, 10 indiv́ıduos) e
Bom Jesus do Madeira (863m, 11 indiv́ıduos). De cada
indiv́ıduo retiramos as quatro asas, que foram monta-
das em lâminas histológicas e posteriormente fotogra-
fadas para a digitalização de marcos anatômicos. Uti-
lizamos o programa TPSDig 2.16 (Rohlf, 2010) tanto
para a marcação dos pontos homólogos quanto para
a medida do comprimento (entre os dois pontos mais
distantes longitudinalmente) e largura das asas (me-
didas em três secções transversais ao longo de cada
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asa). Analisamos as diferenças de forma pela razão
largura/comprimento. Para calcular esta razão, consi-
deramos como largura, a média entre as secções trans-
versais.
Nós testamos a hipótese de que o formato das asas está
correlacionado com a altitude (populações em locais
mais altos apresentariam asas mais largas) utilizando
regressões lineares, uma para cada variável resposta:
formato da asa anterior e formato da asa posterior. To-
das as análises foram seguidas de análises de reśıduos,
para avaliar a adequação do modelo e da distribuição
dos erros.

RESULTADOS

As regressões lineares com as duas variáveis resposta:
forma da asa anterior e da asa posterior tiveram resul-
tados positivos e significativos (F = 14,74; p = 0,0004
e F = 4,89; p = 0,033, respectivamente), mostrando
que existem diferenças significativas entre as formas das
asas dos indiv́ıduos coletados em diferentes localidades
(um cline altitudinal), sendo que estas diferenças po-
dem estar relacionadas a diferenças ambientais associ-
adas às altitudes, como temperatura, umidade, pressão
etc. As análises de reśıduos mostraram que o modelo é
adequado e a distribuição dos erros apropriada.
Através das análises morfométricas, encontramos di-
ferenças significativas entre as populações estudadas.
Os resultados sugerem que estas diferenças não refle-
tem apenas uma estruturação genética causada pela
deriva, mas que este padrão pode ter sido gerado pela
seleção natural, uma vez que as localidades estudadas
diferem em altitude, o que faz com que os ambientes
em que os indiv́ıduos se desenvolvem sejam distintos.
Neste estudo, a população de Bom Jesus do Madeira
(863m) apresentou asas anteriores e posteriores signi-
ficativamente mais largas que a população de Viçosa
(705m), seguida pela de Rio Pomba (536m) e a de Mu-
riaé (158m). Alternativamente, o mesmo padrão pode
ser causado simplesmente por plasticidade fenot́ıpica.

CONCLUSÃO

Este trabalho faz parte de um estudo mais amplo, que
visa, entre outros objetivos, comparar as respostas obti-

das pelo uso de marcadores de microssatélites e marca-
dores morfométricos. Futuramente, a comparação entre
os marcadores poderá ajudar a elucidar se as diferenças
de forma encontradas entre estas populações se devem
à plasticidade fenot́ıpica ou refletem a ação da seleção
natural.
(Este trabalho contou com o apoio da FAPEMIG,
através do financiamento do projeto “Diferenças na
Detecção da Estrutura Populacional por Morfometria
Geométrica e Microssatélites em duas espécies de Li-
bellulidae Rambur 1842, que apresentam diferentes
comportamentos de vôo.” e de bolsa deIniciação Ci-
ent́ıficapara a primeira autora.)
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