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INTRODUÇÃO

Diverso trabalho tem mostrado a importância dos estu-
dos da reprodução sexuada de plantas do bioma Cerrado.
Muitas plantas do cerrado destacam - se tanto pelos recur-
sos naturais e econômicos que representam às populações
humanas, como pelo seu papel ecológico.

O entendimento do sistema reprodutivo é fundamental
para a compreensão da biologia reprodutiva da espécie e
para o desenvolvimento de programas de melhoramento
genético.Segundo Bawa e Krugman (1990), o conhecimento
dos modos de reprodução, das fenologias do florescimento
e da frutificação, da polinização e do fluxo gênico, é essen-
cial para o manejo e a conservação das espécies de plantas
tropicais.

Interações planta - polinizador são importantes na es-
truturação das comunidades, podendo influenciar a dis-
tribuição espacial das plantas, a riqueza, a abundância de
espécies, a estrutura trófica e a fenodinâmica (Bawa et al.,
985, Morellato & Leitão Filho, 1996). Essas informações
podem ser utilizadas em estudos de regeneração de áreas
degradadas, manejo de populações naturais e conservação
do ambiente.

Assim, verifica - se que é importante avaliar a diversi-
dade biológica contida nos fragmentos de vegetação, inten-
sificando - se os estudos sobre a ecologia reprodutiva das
espécies que compõem esses ambientes.

OBJETIVOS

Visando ampliar o conhecimento sobre a biologia reprodu-
tiva da Campomanesia pubescens (DC.) O. Berg (Gabiroba)
e fornecer informações para programas de conservação e
manejo sustentável este estudo teve como objetivo estudar a
biologia floral e reprodutiva da espécie no Parque Florestal
Quedas do Rio Bonito. Buscou - se ainda, avaliar a ger-
minação das sementes, bem como identificar seus visitantes
e potenciais polinizadores.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido em fragmentos de cerrado local-
izados no Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito no mu-
nićıpio de Lavras - MG, entre as coordenadas geográficas
de 21019’45” a 21020’48” de latitude Sul e 44058’18” a
44º59’24” de longitude Oeste. A área estudada possui uma
extensão de 235 ha, com variação da altitude entre 1000 e
1300 m. O clima é mesotérmico com estiagem no inverno e
verões brandos. A média de temperatura situa - se em torno
de 19,3 0C. A precipitação média anual é de 1493 mm, com
chuvas concentradas no verão. Os Cambissolos e Litólico
álico são os solos predominantes.
Para os estudos foram isoladas com invólucros de organza
de “nylon” 35 plantas antes da antese das flores, e em razão
da diferença de maturação-já que a antese das flores não
ocorre ao mesmo tempo em todo o ramo-e disposição da
flor, marcou - se com barbante o botão que seria verificado.
E para controle e verificação da polinização natural foram
também marcadas com barbante 35 plantas não isoladas.
Em volta do ramo, onde é preso o saco de organza, foi colo-
cado um “anel” de polietileno para não haver constrição dos
vasos condutores.
Para a análise da viabilidade poĺınica foram coletados grãos
de pólen das anteras de cinco indiv́ıduos diferentes, colo-
cados em lâmina histológica e corados com carmim acético
1,2% de acordo com metodologia descrita por Radford et
al., (1974), para posterior observação sob microscópio de
luz. Este procedimento foi realizado para amostras cole-
tadas no peŕıodo da manhã e tarde, com plantas isoladas e
não isoladas.
A receptividade do estigma foi verificada em campo, pelo
seu aspecto viscoso e úmido, testada utilizando peróxido
de hidrogênio (H2O2) a 3% (Kearns & Inouye, 1993) e ob-
servada com auxilio de lupa manual. O teste foi feito em
botões e flores, em diferentes fases da antese sendo a pre-
sença de catalase indicadora da receptividade. Foi consid-
erada antese o peŕıodo entre a abertura da flor e o ińıcio
da senescência dos estames e pistilo (Faegri & van der Pijl
1979).
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As observações relativas aos visitantes florais foram real-
izadas em campo sendo os espécimes de C. pubescens estu-
dados escolhidos aleatoriamente entre as populações, iden-
tificados e marcados. Estas observações foram realizadas
visando relacionar os visitantes florais e potenciais polin-
izadores da espécie e ainda, verificar o comportamento dos
mesmos. Os espécimes foram coletados durante as visitas
em redes entomológicas, colocados em câmaras mort́ıferas
para posterior identificação por especialistas e verificação
da presença de pólen no corpo. Foram registrados o peŕıodo
de visita, comportamento e freqüência de cada visitante, em
horários alternados entre 05 e 18 horas durante 30 dias. Re-
alizou - se uma documentação fotográfica dos polinizadores
durante as visitas.

Os testes de da germinação foram realizadas para conhecer
aspectos da reprodução da espécie, em relação à produção
de sementes com embrião viável, e posteriormente verificar
a melhor temperatura para germinação da mesma. Para
isso, após a formação e maturação dos frutos, as sementes
foram coletadas, quantificadas e alocadas em câmara fria.
Antes da montagem dos testes de germinação, as sementes
foram lavadas em solução de hipoclorito de sódio (NaClO)
2 % durante três minutos.

Foram testadas sementes provenientes de flores isoladas e
não isoladas. As sementes foram colocadas em placas de
Petri previamente esterilizadas, forradas com papel mata
- borrão e umedecidas com água destilada. Para evitar o
desenvolvimento de fungos foi pulverizada uma solução de
Nistatina a 1 % no interior das placas, sobre as sementes.
Posteriormente, foram levadas à B.O.D. onde ficaram sob
fotopeŕıodo de 24h e temperatura média de 250C ± 1 e 30
C ± 1, sem a presença de mucilagem e 25 0C ± 1 com a
presença de mucilagem. As observações foram realizadas
diariamente para verificar a ocorrência de germinação.

O experimento foi instalado segundo um delineamento in-
teiramente casualizado (DIC) com 4 repetições por trata-
mento, sendo cada repetição constitúıda por 50 sementes de
C. pubecens. Para as comparações de médias de velocidade
de germinação, porcentagem de germinação e porcentagem
de folhas, utilizou - se o teste de Scott Knott a 5% de prob-
abilidade, transformando - se os dados percentuais em [(arc
sen X.100 - 1/2) + 0,5]. Os tratamentos consistiram em se-
mentes com e sem mucilagem nas temperaturas de 250C e
300C e sementes com mucilagem a 250C. As análises foram
realizadas por meio do programa Sisvar.

RESULTADOS

A C. pubescens possui forma arbustiva com florescimento
na estação seca do ano, de agosto a novembro, e com fru-
tificação de setembro a dezembro. É evidente uma ass-
incronia entre os indiv́ıduos dentro das populações desta
espécie, pois foi verificada a ocorrência de algumas plan-
tas na fase reprodutiva ao mesmo tempo em que outras se
encontravam na fase vegetativa. Esta caracteŕıstica pode
aumentar as taxas de polinizações cruzadas dentro da pop-
ulação, pois promove uma maior amplitude de forrageio dos
polinizadores em busca de alimento como descrito por Bawa
et al., (1985).

As flores da espécie estudada possuem 5 pétalas de cor
branca durante o peŕıodo de antese tornando - se bege em
flores mais velhas. A antese foi do tipo Psidium, pois os
filamentos estaminais e o estilete se expandem juntamente
com o desabrochar das pétalas durante a abertura floral.

O Valor de 90 % de viabilidade poĺınica obtido para as flo-
res mais jovens mostra que a espécie apresenta alta via-
bilidade. Resultado semelhante foi observado por Maués
& Couturier (2002) em Myrciaria dúbia, que obteve 89%
de viabilidade. A receptividade do estigma foi registrada
no peŕıodo matutino até aproximadamente 15h. O estigma
apresentava aspecto viscoso e úmido nas flores em peŕıodo
mais recente de antese. A observação da reação de cata-
lase, mesmo com aux́ılio de lupa não foi tão evidente, pois
a efervescência foi mı́nima.

Após a formação do fruto, as sépalas, pétalas, gineceu e an-
droceu se destacam facilmente do cálice sendo, portanto, en-
contrados na maioria das inflorescências somente o fruto. As
sementes apresentaram um cont́ınuo processo de mudanças
em sua coloração, passando de brancas nas primeiras sem-
anas, para creme depois marrom, permanecendo com essa
coloração até a última coleta.

O número de sementes por fruto oriundos das flores não iso-
ladas não apresentou alteração durante a fase de maturação,
mantendo - se em média com cerca de 5 ±3 sementes por
fruto, o que sugere que o número de sementes formadas
esteja mais relacionado com a taxa de polinização e fertil-
ização do que com a idade do fruto. Ao analisar o número
de sementes dos indiv́ıduos isolados verificou - se um abor-
tamento total, não sendo produzida nenhuma semente por
fruto. Esta diferença no desenvolvimento das sementes pode
estar relacionada à disponibilidade de recursos do ambi-
ente para a planta ou mesmo à falta de fertilização de to-
dos os óvulos presentes nos frutos isolados, explicando as-
sim a ocorrência de um grande número de sementes abor-
tadas encontradas nestes frutos e no de outras espécies como
mostrado no trabalho de Simão et al., (2007).

Na germinação das sementes provenientes de flores não iso-
ladas, com e sem mucilagem na temperatura de 25oC com
iluminação constante, a germinação ocorreu após seis dias
à instalação do experimento, produzindo plântulas normais.
Entretanto no tratamento com a presença de mucilagem en-
volvendo a semente observou - se um número bem inferior
de sementes germinadas, dez sementes enquanto a 250C sem
a presença de mucilagem o valor total foi de noventa e nove.
Já na temperatura de 300C também com iluminação con-
stante e sem a presença de mucilagem a germinação teve
ińıcio após 5 dias porém com 81 sementes germinadas.

A capacidade de sementes de C. pubescens germinarem em
condições de luz constante e em dependência da temper-
atura pode ser um ind́ıcio de que a espécie é pioneira, pois
de acordo com Rebouças & Santos (2007) espécies deste tipo
necessitam de espaços abertos para estabelecer populações.
Freqüentemente, as condições ambientais exigidas para a
germinação estão relacionadas com as condições ecológicas
predominantes no habitat onde a planta ocorre.

A taxa de germinação de sementes oriundas de flores não
isoladas foi de 0%, ocorrendo apenas em sementes de frutos
não isolados, podendo - se inferir que a espécie caracter-
iza - se como alógama. É importante salientar que como
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não houve formação de frutos certamente não ocorreu fe-
cundação e posteriormente não houve a produção de em-
briões. Em relação ao sistema reprodutivo, existem poucos
trabalhos na literatura referentes ao gênero e espécie aqui
estudados, poucas menções foram encontradas. Assim, so-
mente pode - se fazer inferência a respeito de que sendo
alógama, ocorrerá fluxo gênico entre as populações, pois
esse ocorre durante as gerações gametof́ıticas e esporof́ıticas,
portanto através da dispersão do pólen e de semente (Levin
& Kerster, 1974).

Sementes com e sem mucilagem mantidas a temperatura
de 250C com luz constante apresentaram a mesma taxa de
germinação (93.5%), enquanto que as mantidas a 300C ap-
resentaram taxa de 75%. Estes resultados diferem dos obti-
dos por Rego (2008) que encontrou uma taxa de germinação
maior na temperatura de 30ºC para a espécie Blepharoca-
lyx salicifolius. Os resultados obtidos neste estudo mostram
que as sementes de C. pubescens, independente da presença
ou ausência de mucilagem, se adequam melhor a temper-
atura de 250C. A diferença ocorre apenas com relação ao
peŕıodo de germinação, pois as sementes com mucilagem
levaram um tempo maior para germinarem, mas formaram
plantas normais no mesmo tempo que as sem mucilagem.
Na temperatura de 30ºC a produção foi menor. Estes re-
sultados foram comprovados pelo teste de Scott - Knott que
indicou um P (0,0001) com significância de 5%.

A porcentagem de sementes não germinadas é uma es-
tratégia comum em espécies não domesticadas. A não
germinação ocorre geralmente devido a algum tipo de
dormência e serve para que não sejam gastos todos seus re-
cursos em um único peŕıodo, aumentando assim as chances
de estabelecimento da espécie em diferentes condições e am-
bientes.

Quanto ao ı́ndice de velocidade de germinação (IVG) os
maiores valores obtidos foram para os tratamentos a 250C
e 300C sem mucilagem com valores de 5.75 e 5.25 respec-
tivamente, o que pode ser explicado pela ausência de uma
barreira que facilita a protrusão devido não haver camadas
superiores que impeçam a sua sáıda. Resultado semelhante
foi obtido por Rego (2008) para a espécie Blepharocalyx sali-
cifolius. Para a temperatura de 250C com mucilagem o
valor foi de 3,75. A análise de variância realizada por meio
do teste de Scott - Knott apresentou p=0,0008 mostrando
que existe diferença na velocidade de germinação entre os
tratamentos com e sem presença de mucilagem.

Quanto aos visitantes de C. pubecens, foram registrados
indiv́ıduos das ordens: Hemiptera: Famı́lia Miridae; Ly-
gaeidae; Phymatidae; Coleóptera: Famı́lia Curculionidae;
Coccinellidae; Hymenoptera: Famı́lia Formicidae; Vespidae;
Aphidae.

Insetos da famı́lia Aphidae (Apis mellifera L.) foram os que
permaneceram por mais tempo e em maior quantidade nas
flores, principalmente no peŕıodo diurno, coletando pólen
presente nas anteras dos estames. Verificou - se que estes
insetos estiveram em todos os estames, bem como se movi-
mentado entre as flores de uma mesma planta e entre plantas
distintas. Fato semelhante foi observado por Silva & Pin-
heiro (2007) em Eugenia uniflora, E. punicifolia e E. rotun-
difolia, que relataram a presença de A. mellifera iniciando
seu forrageio logo ao amanhecer por volta das 5h30min, e

havendo um pico de atividades dos visitantes entre 06:00 e
07:00 horas. Ao chegarem às flores através de uma abor-
dagem frontal, estes insetos abraçam um grupo de estames
com as pernas anteriores e médias e fazem contato direto
entre a região ventral do tórax e abdome com o estigma,
muitas vezes promovendo a queda de estames ao movi-
mentarem as pernas para coletar os recursos florais.

Durante as visitas de A. mellifera às flores de C. pubescens
não foi observada a presença de outras espécies de visitantes
florais, o que nos permite inferir que esta abelha, em função
de seu comportamento agressivo, pode limitar o comporta-
mento forrageiro de espécies nativas, o que já foi observado
por Paton (1993) e Aguiar & Martins (2003), para outras
espécies vegetais. Dentre os visitantes florais observados A.
mellifera mostrou ser o principal polinizador da espécie es-
tudada, uma vez que os indiv́ıduos desta espécie foram os
primeiros visitantes florais no ińıcio da antese e durante as
visitas, o corpo destas abelhas contacta tanto o androceu
quanto o estigma, além da freqüência de visitas observadas
em relação aos demais insetos.

A formiga (Formicidae) foi encontrada na maior parte do
dia movimentando - se por toda a planta, apresentando
comportamento de forrageio e propiciando a proteção da
mesma. Segundo Brown Jr. (1992) a reprodução de in-
setos, em geral associada à sazonalidade regional, ocorre
normalmente de outubro a março, seguindo - se então uma
diapausa das espécies até o próximo verão. O que justifica
a grande presença destes nesta planta.

CONCLUSÃO

A Campomanesia pubecens possui sistema sexual alógamo,
apresentando mudança de coloração das pétalas relacionada
ao ińıcio da fase de senescência;

O tamanho dos frutos e a coloração das sementes são bons
indicadores do ponto de maturação fisiológica;

Grande parte das sementes da espécie não apresentou
dormência após a maturação fisiológica;

A temperatura de 250C é a mais proṕıcia para a germinação
de suas sementes mesmo na presença de mucilagem que re-
tarda o ińıcio da protrusão da rad́ıcula;

Os visitantes mais efetivos são insetos da famı́lia Aphidae.
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