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38400 - 902, Uberlândia, Brasil.Telefone: 34 3236 - 1672 / 34 9672 - 7040-email: remigliorini@hotmail.com

INTRODUÇÃO

Estudos a cerca da biologia floral de espécies vegetais en-
volvem análises dos mais diversos eventos apresentados
pelas flores, tais como fenologia, duração, relação com polin-
izadores e predadores, receptividade estigmática, sistemas
de reprodução, entre outros. O conhecimento sobre os
mecanismos de manutenção, crescimento e reprodução en-
contrados em espécies vegetais pode ser essencial para a
manutenção da biodiversidade de espécies (Bawa, 1990)
e para projetos de manejo nos diversos ecossistemas exis-
tentes.

A famı́lia Acanthaceae compreende mais de 4000 espécies,
as quais são distribúıdas em várias subfamı́lias, dentre elas
Thunbergioideae. Thunbergia conta com cerca de 100
espécies e apresenta flores largas com aparatos de polin-
ização altamente elaborados. No geral, podem ser polin-
izadas por abelhas, beija - flores, pássaros, entre outros (Vo-
gel, 1954). Por serem cultivadas para ornamentação, elas
podem ser facilmente observadas (Bor & Raizada, 1990), o
que facilita os estudos a cerca da biologia floral de plantas
ornamentais, mas que ainda são escassos.

Thunbergia grandiflora é uma trepadeira semi - lenhosa
muito vigorosa, de origem indiana, muito utilizada na orna-
mentação de jardins. Suas flores são solitárias ou dispostas
em inflorescências, formadas durante o decorrer de quase
todo o ano, principalmente na primavera e verão (Lorenzi
& Souza, 2001). De acordo com Van der Pijl, 1954, essas flo-
res são perfeitamente adaptadas à polinização por abelhas
do gênero Xylocopa .

Poucos registros foram encontrados com estudos sobre a bi-
ologia floral e sistemas de polinização em Thunbergia gran-
diflora sendo, portanto, de grande importância a existência
de estudos que forneçam dados sobre a estratégia reprodu-
tiva dessa espécie.

OBJETIVOS

Descrever os eventos florais, caracteŕısticas morfológicas e

estratégias reprodutivas em Thunbergia grandiflora.

Qualificar os visitantes florais, sua importância na polin-
ização e a na formação de frutos.

MATERIAL E MÉTODOS

Os dados foram coletados na Universidade Federal de
Uberlândia, no Campus, Umuarama. As observações foram
feitas em três indiv́ıduos da espécie Thunbergia grandiflora,
dispostos em diferentes pontos, sendo os indiv́ıduos 1 e 2
localizados no Jardim Experimental do Instituto de Biolo-
gia, estando a aproximadamente 100 m de distância um
do outro; e o indiv́ıduo 3 localizado a mais de 200 m de
distância dos indiv́ıduos anteriores.

O trabalho foi conduzido durante os meses de Maio, Junho
e Julho de 2008, em que 83 espécimes foram escolhidos para
observação da morfologia, dos eventos florais e reprodutivos
da espécie em questão. Por ser uma flor muito predada,
grande parte das observações foi conduzida com botões de-
vidamente ensacados com organza de náilon.

Foram analisadas 28 flores com relação ao peŕıodo de flo-
rescimento, coloração, disposição de gineceu e androceu,
horário da antese, o tempo de duração da flor, ocorrência
de mudanças na coloração, presença de odor, murchamento
e abscisão.

As análises de receptividade estigmática foram realizadas
com exemplares em cinco estágios diferentes de desenvolvi-
mento, sendo três botões (um bem jovem, outro em estágio
mais avançado e outro no ińıcio da abertura) e duas flores
(uma recentemente aberta e outra com as pétalas já um
pouco escurecidas). O estigma foi analisado por meio do
teste de peroxidase, com água oxigenada 3% (10 volumes),
com posterior observação em lupa.

Foram isolados com sacos de organza de náilon 38 botões,
utilizados para tratamentos de autopolinização (n=13; feita
depositando pólen de uma flor sobre seu próprio estigma),
polinização cruzada (n=13; colocando - se no estigma pólen
proveniente de flores de outros indiv́ıduos) e emasculação
para testar apomixia (n=12; feita retirando - se os estames
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de botões em pré - antese e mantendo as flores isoladas).
Também foram feitas marcações em 12 flores para a ob-
servação da eficácia da polinização natural (grupo controle).
O sucesso dos tratamentos e da polinização natural foi esti-
mado em termos do percentual de frutos iniciados e daqueles
que chegaram à maturação, em relação ao número de flores
tratadas.
Após os tratamentos de polinização controlada, algumas flo-
res foram fixadas em álcool 70%, a diferentes intervalos de
tempo (24 h, 48 h e 72 h), para posterior análise de formação
de tubos poĺınicos.
Foi também testada a influência de alguns visitantes na
durabilidade das flores. Para isso, nos três indiv́ıduos, al-
guns botões florais em mesmo estágio de desenvolvimento
foram escolhidos, sendo alguns marcados com linhas colori-
das e outros ensacados com organza de náilon, para que
fosse posśıvel a comparação entre eles.
Foram analisados, em diferentes horários do dia, o compor-
tamento dos visitantes florais e vetores de polinização em
relação as flores de Thunbergia grandiflora. A atividade dos
visitantes foi documentada por observação direta e registro
fotográfico.

RESULTADOS

Na área de estudo, Thunbergia grandiflora é uma trepadeira
semi - lenhosa que permaneceu florida durante os três meses
de realização do trabalho. Suas flores são hermafrodi-
tas, dispostas em inflorescências do tipo cimosa. São di-
clamı́deas, heteroclamı́deas, com corola pentâmera e pétalas
unidas na base. O cálice é muito reduzido. As flores pos-
suem coloração lilás, interior amarelado e a pétala oposta
aos estames tem uma marca escurecida que serve de guia
de néctar, sendo que é justamente esta pétala que faz a
flor ter simetria zigomorfa. A espécie apresenta brácteas
para proteção do nectário extrafloral e cheiro atrativo. Foi
também observada a presença de hercogamia.
O androceu é composto por quatro estames epipétalos,
unidos à corola na base e insertos. São dialistêmones,
filânteros, com deiscência longitudinal acrescida de pêlos e
introrsa. Observou - se que os pólens são grãos isolados.
O ovário é súpero e o estilete é terminal. O gineceu apre-
senta quatro carpelos, sincárpico com placentação axial.
A antese ocorreu de forma irregular, mas principalmente
no ińıcio da manhã com média de durabilidade das flores de
oito dias. Mudanças na coloração das pétalas não foram ob-
servadas e somente apresentaram escurecimento nas bordas
das pétalas, próximo à abscisão. A bráctea persistiu seca
até mesmo após a maturação do fruto, sem sofrer abscisão.
O ińıcio da formação de frutos por autopolinização ocor-
reu em 69% dos casos, com desenvolvimento integral até a
maturação. Já para os tratamentos de polinização cruzada,
em 23% dos casos os frutos se desenvolveram até certo
ponto e somente 15% desses iniciaram a maturação, os out-
ros não perduraram e cáıram alguns dias após a realização
do tratamento. Os frutos depois de maduros apresentavam
cor verde na base e escurecia a medida que aproximava do
ápice. Nas flores emasculadas não houve formação de fruto,
apenas em algumas delas o ovário permaneceu, mas não
desenvolveu em fruto. Nas flores marcadas como controle,

houve uma considerável produção de frutos (92%), que se
desenvolveram até a maturação.

O teste de apomixia demonstrou que não há formação de
frutos com a retirada das anteras. A análise dos pistilos
revelou que, após 24 h, os grãos de pólen germinavam pro-
fusamente para o tratamento de autopolinização, o que não
foi relatado para polinização cruzada, em que tubo poĺınico
apresentou crescimento mais lento.

Com relação à receptividade estigmática, observou - se que
o estigma se encontra mais receptivo nos estágios pós - an-
tese, em que houve grande formação de bolhas nas duas
flores, não sendo posśıvel a diferenciação da quantidade de
bolhas entre elas.

Quanto aos visitantes florais, foram registradas visitas da
abelha Xylocopa grisescens , da famı́lia Anthophoridae.
Estas abelhas visitavam em média 14 flores de Thunbergia
grandiflora no peŕıodo da manhã e tarde, permanecendo em
média 4 segundos em cada flor, não retornando em flores já
visitadas. Foi observada a presença de pólen no corpo destas
abelhas no abandono da flor. As abelhas visitavam flores
próximas umas às outras, sendo estas jovens ou próximas à
abscisão. Em algumas vezes observou - se o roubo de néctar
por essas abelhas, que rompiam a bráctea e assim inseriam
o aparelho bucal Trigona foram observadas no interior da
corola dessas flores. Foi registrada grande ocorrência de
formigas nos nectários extraflorais e também Trigona sp. .

Quanto à influência de alguns visitantes na durabilidade
das flores, observou - se que os botões ensacados se desen-
volviam sem sofrer alterações nas pétalas e na base do cálice
expandido apresentando assim uma maior durabilidade, en-
quanto que nos botões somente marcados, deixados em con-
tato com o ambiente e com esses visitantes essas alterações
eram muito freqüentes, o que ocasionavam menor durabili-
dade e posterior queda das flores.

Nas flores de Thunbergia grandiflora foi observada uma
forte relação entre a fenologia de floração e os principais
polinizadores. De fato, o formato da flor, a disposição
das pétalas, folhas e sépalas, a posição e tamanho dos es-
tames e estiletes, a posição do ovário, a época de floração,
quantidade de néctar e pólen, entre outros fatores, to-
dos interferem na compatibilidade da flor com o polin-
izador e também na ação do polinizador na dispersão do
pólen (Machado & Oliveira, 2000). Dessa forma, pode -
se relacionar as caracteŕısticas florais de T. grandiflora à
śındrome de melitofilia, propriedades que algumas espécies
vegetais possuem para atrair abelhas e fornecer néctar para
produção de mel (Mendonça & Anjos, 2005).

Os nectários extraflorais de T. grandiflora atraem não só
as abelhas dos gêneros Xylocopa e Trigona , como também
formigas. A substância secretada por esses nectários pode
ser considerada de importância ecológica na proteção con-
tra herbivoria (Silva et al., 007 apud Fahn, 1979). De fato,
os nectários extraflorais de T. grandiflora atraem formigas
que inibem a aproximação de abelhas da espécie Xylocopa
grisescens nesses nectários, forçando - a a entrar na aber-
tura da corola para buscar o néctar liberado pelo nectário e
dessa forma promover a polinização (Fiala et al., 996). Essa
polinização ocorre, pois as abelhas da espécie X. grisescens
entram na abertura da corola, inserem o aparelho bucal
entre as anteras, de forma que seu dorso fica em contato
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com estas, o que de certa forma induz um mecanismo de
liberação de pólen e, assim, a abelha acaba transportando
pólen no dorso.
No entanto, observou - se que a presença das formigas nem
sempre é tão eficiente na proteção do nectário extrafloral
contra X. grisescens , já que algumas vezes ela realizava
o comportamento de pilhagem, no qual o aparelho bucal
é inserido diretamente no nectário extrafloral, realizando
roubo de néctar e deixando de promover a polinização. Este
fato pode estar relacionado ao número de flores por inflo-
rescências, já que este roubo acontece com mais freqüência
em inflorescências com poucas flores, pois o contrário difi-
cultaria o acesso dessas abelhas ao nectário extrafloral.
O comportamento de policiamento apresentado pelas formi-
gas não é eficiente em relação às abelhas do gênero Trigona
. A ação das abelhas deste gênero interfere diretamente na
durabilidade das flores de T. grandiflora , pois provocam a
destruição dos nectários e, muitas vezes, da base floral e até
do próprio ovário, o que ocasiona a queda precoce da flor,
além da redução da quantidade de néctar, o que interfere
também diretamente, na freqüência de polinização.
A disposição da corola de T. grandiflora exige um polin-
izador grande e robusto como X. grisescens , que consiga in-
serir o aparelho bucal entre as anteras para extrair o néctar o
que conseqüentemente, induz um mecanismo nas anteras de
liberação de pólen. Baseando nesse comportamento, pode -
se considerar que as freqüentes visitas de Apis mellifera e
abelhas do gênero Trigona estão relacionadas com o roubo
de pólen e não com o transporte dele, o que acaba inter-
ferindo na quantidade de pólen para os reais polinizadores,
recurso o qual faz parte de sua alimentação.
O fato da antese ter sido observada principalmente no ińıcio
da manhã, com durabilidade em média de 8 dias confronta
com a afirmação de Burkill (1906), que descreve estas flores
como sendo de apenas um dia.
Com a realização dos tratamentos autopolinização manual
e polinização manual cruzada constatou - se um sistema
de reprodução autocompat́ıvel em Thunbergia grandiflora
, uma vez que a produção efetiva de frutos ocorreu pre-
dominantemente nos tratamentos de autopolinização. Isso
foi confirmado com a análise dos pistilos, em que o cresci-
mento do tubo poĺınico com 24h após a realização do trata-
mento já havia sido formado, enquanto que para polinização
cruzada o crescimento foi lento, o que confirma a baixa fruti-
ficação para esse tratamento. Quanto ao teste de apomixia,
a frutificação não ocorreu com a retirada das anteras, sendo
necessária a polinização no processo de frutificação. Como
a frutificação no grupo controle foi significativa, conclui -
se que a produção de frutos em T. grandiflora ocorre de
maneira eficiente com polinizações naturais.
Com o Teste de peroxidase, observou - se que o estigma está
receptivo no estágio pós - antese, o que pressupõe liberação
de pólen após a abertura da flor. Mesmo que haja liberação
do pólen no estágio pré - antese, não ocorreria formação do
tubo poĺınico, pois o estigma não estaria receptivo. Como a
liberação do pólen ocorre juntamente com a abertura floral,
pode - se dizer que mesmo a flor sendo auto - compat́ıvel,
faz - se necessário o polinizador para transportar o pólen
das anteras para o estigma, uma vez detectada hercogamia

em flores de T. grandilfora , a qual provavelmente não ap-
resenta autopolinização espontânea.

CONCLUSÃO

Com este trabalho, foi posśıvel traçar a morfologia e os even-
tos florais e reprodutivos de Thunbergia grandiflora.
A partir dos resultados, pode - se concluir que, apesar de
serem plantas cultivadas, as flores de T. grandiflora ofer-
ecem recursos florais atrativos a polinizadores, como algu-
mas abelhas do gênero Xylocopa. Este fato é importante,
pois a formação de frutos não seria posśıvel sem a pre-
sença dos polinizadores, uma vez que nessas flores foi de-
tectada hercogamia, em que faz - se necessário o trans-
porte do pólen das anteras até o estigma. Desta maneira,
os resultados mostram o quão importante é a conservação
das espécies participantes dos eventos florais da planta em
questão, visando, em escala mais ampla, a manutenção das
populações de T. grandiflora.
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