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INTRODUÇÃO

Camptosema coriaceum (Nees & C. Mart.) Benth. per-
tence à famı́lia Leguminosae - Fabideae e apresenta hábito
herbáceo, com geralmente poucas flores por indiv́ıduo. As
flores são vermelhas, pequenas, sem odor e com produção de
néctar. O ovário súpero se localiza dentro do anel formado
pela fusão dos filetes. Apesar de as pétalas não serem fundi-
das entre si, as suas disposições criam uma estrutura floral
semelhante a uma corola tubular. Flores bem desenvolvidas
apresentaram “display” floral formado pela elevação do vex-
ilo. As suas dez anteras apresentam posicionamentos vari-
ados, o que poderia aumentar a área de deposição de pólen
no corpo do polinizador, nesse caso especificamente no bico
das aves. As suas caracteŕısticas florais permitem defini -
la, claramente, como uma espécie ornitófila (8, 12, 6). A
espécie apresenta andromonoicia, que é caracterizada pela
presença de flores funcionalmente masculinas numa espécie
que apresenta flores hermafroditas. Dados sobre sua bi-
ologia floral e reprodutiva ainda são inéditos, não havendo
nenhum trabalho realizado anteriormente.

Estudos sobre a interação dos beija - flores com as espécies
vegetais verdadeiramente ornitófilas têm sido realizados
com freqüência não só no Brasil, mas em toda a América.
Esses estudos ajudam no esclarecimento do papel dos organ-
ismos na manutenção das comunidades no esclarecimento
de padrões ecológicos como também de aspectos evolu-
cionários(2).

O Cerrado, segundo maior bioma brasileiro, possui grande
diversidade fisionômica e floŕıstica, apresentando desde pais-
agens campestres, representadas pelos campos limpos, até
paisagens florestais, os cerradões e matas (7). As espécies
de plantas do cerrado apresentam freqüência de xenogamia
igual ou até mais alta que espécies de florestas tropicais
(10), o que implica numa alta dependência de polinização
cruzada e da atividade dos polinizadores (11). Ao mesmo
tempo, os recursos oferecidos pelas plantas são muito im-
portantes para a sobrevivência dos beija - flores, que explo-
ram este mosaico de fisionomias de vegetação utilizando de
maneira oportunista recursos produzidos tanto por plantas
adaptadas a polinização por abelhas ou outros vetores como

plantas verdadeiramente ornitófilas (11).

Estudos confirmam que no campo da biologia reprodutiva
o bioma Cerrado é tão complexo e rico como as Florestas.
E que, portanto, deve ser considerado como uma das priori-
dades nas poĺıticas de conservação, uma vez que a expansão
e ocupação agŕıcola estão colocando em risco o funciona-
mento de redes de interação, que em alguns casos pode
depender da diversidade de polinizadores (3). Assim, en-
tender esta teia de interações entre plantas e polinizadores
pode ajudar a definir estratégias de conservação para a bio-
diversidade da região.

OBJETIVOS

Este trabalho teve como objetivo identificar os visitantes
florais de Camptosema coriaceum e seus posśıveis polin-
izadores.

MATERIAL E MÉTODOS

Local de estudo

O estudo foi realizado na Reserva Particular do Clube de
Caça e Pesca Itororó de Uberlândia (CCPIU) de março 2008
a maio de 2009. A reserva constitui - se de uma vereda de
cerca de 127 ha e vegetação natural circundante, que for-
mam um fragmento de Cerrado de cerca de 400 ha. Está
localizada a 8 km do peŕımetro urbano no munićıpio de
Uberlândia - MG, e apresenta diferentes fisionomias vege-
tais do Cerrado como Campo Sujo e Cerrado sentido re-
strito, sendo essa a vegetação dominante, além de Vereda e
duas manchas de mata (1 ; Schiavini com. pess.).

O clima da região de acordo com a escala Köpen, é do tipo
Aw megatérmico. Apresenta duas estações bem definidas:
uma mais fria e seca (maio a setembro), e outra quente e
chuvosa (outubro a abril), com a metade das chuvas caindo
durante os meses de novembro, dezembro e janeiro que são
os meses mais úmidos (13).

Identificação dos visitantes
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Os visitantes florais foram estudados através de 30 horas
de observações focais em diferentes horários do dia. A cada
visita, foram registrados o horário, a duração e o resultado
da visita (polinização, inferida pelo contato com as partes
reprodutivas da flor, ou pilhagem, quando o recurso era co-
letado sem que o animal contatasse as anteras e o estigma).
Além disso, foram também verificados o modo de forragea-
mento (territorialista ou em rotas de captura/ “traplining”)
e a ocorrência de interações intra e interespećıficas (Os beija
- flores foram identificados no campo e as espécies confir-
madas com aux́ılio de fotografias e de literatura especial-
izada, como 9 e 14.

RESULTADOS

Das 16 visitas registradas, nove ocorreram no peŕıodo da
tarde, entre 16:00 e 18:00 h e as seguintes espécies de beija
- flores foram observadas: Heliomaster squamosus (Alexan-
dre Gabriel Franchin com. pess.), Chlorostilbon lucidus, Eu-
petomena macroura e Amazilia sp; estes sendo os visitantes
mais frequentes. Esse número de visitas observado pode
ser considerado baixo quando comparado a outros estudos
em plantas ornitófilas em ambientes de cerrado (2). Em
quase todas as visitas registradas, os beija - flores atuaram
como polinizadores, contatando anteras e estigmas. Algu-
mas das visitas foram registradas mesmo antes da abertura
total da flor (display floral). Apenas alguns indiv́ıduos de
Chlorostilbon lucidus e do gênero Amazilia realizaram visi-
tas ileǵıtimas nas flores, inserindo o bico de lado, entre as
pétalas, sem tocar as estruturas reprodutivas.

Abelhas do gênero Trigona foram caracterizadas como pil-
hadoras de néctar, provocando danos na base da corola,
uma vez que não conseguem alcançar a câmara nectaŕıfera
localizada dentro do tubo floral.

Dados sobre a germinação de Camptosema coriaceum
mostram que sementes provenientes de polinização man-
ual cruzada apresentaram maior taxa de germinação do
que aquelas de autopolinização manual e polinização nat-
ural. Além disso, plântulas de polinização manual cruzada
aparentemente desenvolveram - se com maior vigor (Ferreira
et al., dados não publicados). Isso mostra que a presença do
polinizador é importante, permitindo polinizações cruzadas,
e aumentando a qualidade da progênie (5).

Não foram registrados comportamentos antagônicos; isso
pode se dever ao fato da espécie apresentar poucas flores
por indiv́ıduo. (15). É posśıvel que ocorra uma maior taxa
de polinização cruzada e menor taxa de geitonogamia já
que poucas flores estão sendo produzidas diariamente pelos
indiv́ıduos da espécie, fazendo com que os beija - flores se
desloquem mais entre as manchas (4).

CONCLUSÃO

Os beija - flores do gênero Amazilia foram os visitantes
mais freqüentes e principais polinizadores de Camptosema
coriaceum. A espécie recebeu muitas visitas de insetos
pilhadores de néctar, como abelhas do gênero Trigona e
também de vespas e moscas que aproveitavam o furo na
base da corola feito previamente pela abelha.

O baixo número de visitas por Eupetomena macroura, beija
- flor de comportamento territorial, e a ausência de com-
portamentos antagônicos entre os beija - flores visitantes,
mostra que não é necessário uma disputa por território em
função do baixo número de flores apresentado por cada in-
div́ıduo da espécie. Então, uma vez que poucas flores estão
sendo produzidas diariamente por indiv́ıduo, os beija - flores
devem se deslocar mais entre manchas, favorecendo o fluxo
de pólen e conseqüentemente o cruzamento entre indiv́ıduos
de diferentes agrupamentos.
Sendo assim, o fato de a espécie apresentar um mel-
hor desenvolvimento de frutos e uma taxa de germinação
de sementes provenientes de polinização manual cruzada
maiores, mostra que a presença do polinizador é importante
para manter o fluxo de pólen entre indiv́ıduos diferentes.
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