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INTRODUÇÃO

A diversidade biológica é um recurso sobre o qual o homem
esta se tornando cada vez mais dependente. Isto envolve o
uso direto de recursos biológicos e o uso indireto dos serviços
dos ecossistemas. As interações ecológicas mutuaĺısticas en-
tre plantas e polinizadores são de extrema importância para
a manutenção da biodiversidade.

A polinização tem sido considerada um dos mais impor-
tantes serviços nos ecossistemas (Kremen 2005) e depende
em grande parte da simbiose entre a espécie a ser polin-
izada e o polinizador. Entre os vários organismos ameaçados
destacam - se os polinizadores, que têm influência direta na
manutenção dos fragmentos florestais e na agricultura (Im-
peratriz - Fonseca et al., 2006).

O Brasil é, sem dúvida, um dos centros mundiais de biodi-
versidade mais importantes do planeta, estimando - se mais
de 20.000 espécies de plantas espalhadas em vários ecossis-
temas. A utilização de plantas medicinais é uma prática
generalizada na medicina popular brasileira. É o resultado
do acúmulo secular de conhecimentos emṕıricos sobre ações
dos vegetais, por diversos grupos étnicos. Hoje, o seu uso
não se restringe às zonas rurais ou regiões desprovidas de
assistência médica e farmacêutica, são também utilizadas
no meio urbano, como forma alternativa ou complementar
aos medicamentos da medicina oficial. Segundo a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, fitoterápicos são
medicamentos preparados exclusivamente com plantas ou
partes de plantas medicinais , que possuem propriedades re-
conhecidas de cura, prevenção, diagnóstico ou tratamento
sintomático de doenças, validadas em estudos etnofarma-
cológicos.

A famı́lia Chrysobalanaceae se distribui nas regiões tropicais
e subtropicais, e é constitúıda de 17 gêneros e 450 espécies
de hábitos arbustivos e arbóreos (Brumitt 1992), sendo car-
acterizada pela presença de flavonóides (Braca 2002), triter-
penoides (Braca, 2001), diterpenóides (Chaudhuri, 2002;
Castilho & Kaplan 2008), esteróides e taninos (Castilho,
2005).

A espécie Chrysobalanus icaco é um arbusto pertencente
à famı́lia Chrysobalanaceae caracterizada pela fixação de
dunas em áreas de restinga. Além disso, seu extrato aquoso
das folhas tem sido largamente utilizado para tratamento do
diabetes, com seus efeitos hipoglicemiante e diurético com-
provados farmacologicamente (Costa, 1977; Barbosa - Filho
et al., 005, Agra et al., 2007).

OBJETIVOS

Dessa forma, percebendo a importância e o potencial
ecológico e medicinal dessa espécie no presente trabalho vi-
sou - se ampliar o conhecimento sobre a ecologia da polin-
ização e fenologia reprodutiva desta espécie de ocorrência
na fitofisionomia de restinga.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido na APA Barra do Rio Maman-
guape. O peŕımetro aproximado da APA é de 80 Km, to-
talizando uma área de 14.460 ha (Rodrigues et al., 2005),
dos quais 6.000 ha são constitúıdos por manguezais (Mor-
eira & Andrade 2008). Está localizada no Litoral Norte
da Paráıba, à cerca de 70 km de João Pessoa. O clima da
região da região é Tropical chuvoso e a temperatura média
anual varia entre 24ºC a 27ºC. A pluviosidade média do
litoral norte da Paráıba está em torno de 1500mm anuais, e
as chuvas concentram - se no trimestre abril/junho (Nimer,
1989).
A baixada litorânea, onde se situa a APA, é formada por ter-
renos sedimentares e estão representados por praias, dunas,
restinga, manguezais e formações recifais (Carvalho 1982).
Os fragmentos de mata existentes nas áreas litorâneas da
APA encontram - se em estado secundário de crescimento.
Foram selecionados 10 indiv́ıduos distribúıdos em área de
duna na formação aberta de restinga localizada a cerca
de 50m da praia ( - 6,7072’S e - 34,9021’W). Foram co-
letadas flores dos indiv́ıduos e posteriormente fixadas em
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álcool 70% para análise e medidas das estruturas florais.
No campo foi observado a ántese floral e o devido recurso
que a Chrysobalanus icaco L. oferece para seus visitantes.
A concentração de açúcares no néctar foi observada com
aux́ılio de refratômetro de bolso (0 - 90% Atago&8482;), e
o volume foi medido utilizando - se microseringas (Micro-
liter& 8482;) a partir de flores previamente ensacadas (em
pré - antese). Foram feitos registros fotográficos das flores,
inflorescências e hábito das espécies.

Foi observado o comportamento dos visitantes florais e os
mesmos coletados, montados e etiquetados para posterior
identificação.

RESULTADOS

Chrysobalanus icaco L. popularmente conhecido como “gua-
juru ou abajerú” é uma espécie arbustiva que habita prefer-
encialmente dunas em áreas de restinga, apresenta uma al-
tura variando entre 1,5 a 3 metros. A população amostrada
apresentou um padrão de distribuição espacial agrupada, os
indiv́ıduos encontram - se distribúıdos um do outro cerca de
2 - 10m.

Apresenta inflorescência composta por pequenas flores de
cerca de 7 - 11mm de comprimento, hermafroditas, urce-
oladas. Apresenta corola pentâmera de coloração clara e
suave odor adocicado. Possui ovário súpero piloso, unilocu-
lar e uniovular. Estigma acima dos estames medindo cerca
de 7mm.O androceu é formado por 16 estames unidos na
base separados 4 a 4, as anteras tem coloração amarela de
abertura longitudinal. Fruto tipo baga, 3cm de diâmetro de
coloração vermelha a alaranjado com polpa branca macia.

As flores de C. icaco iniciam sua abertura por volta das
7:00h, com o aparecimento do estigma, estando totalmente
aberta as 9:00h da manhã. Após a abertura completa da
flor, as anteras situam - se em lado oposto ao do estigma.
No primeiro dia de antese, as flores possuem coloração clara,
mudando para alaranjado, coloração que perdura por mais
um dia.

Possui pequena quantidade de néctar, 1 - 2 &956;l que é ar-
mazenado no disco nectaŕıfero abaixo da inserção dos filetes,
estando sua produção limitada ao primeiro dia de antese.
Essa pequena produção de néctar provavelmente é uma es-
tratégia da espécie, forçando dessa maneira os visitantes
a procurar várias flores para se satisfazer e consequente-
mente realizando a polinização cruzada. A concentração
média de açúcares no néctar foi de 20 % a 25 %. Os atribu-
tos florais apresentados por C. icaco, antese diurna, corola
curta, cor clara, baixa produção de néctar e muitas flores
por inflorescência, odor adocicado são atributos associados
à śındrome de entomofilia (Faegri & Van der Pijl 1979).

As primeiras visitas nas flores de C. icaco iniciaram - se
às 7:00h com uma espécie de vespa da famı́lia Sphecidae.
Essa famı́lia pertence à ordem Hymenoptera e constitui um
grupo extremamente diverso de vespas predadoras, que ex-
ibem uma grande variação de formas e hábitos (Amarante,
1999). Essas vespas se mostraram altamente territorialis-
tas nos indiv́ıduos de C. icaco, inicialmente sobrevoavam a
planta e pousava em uma flor, mesmo esta ainda não es-
tando totalmente aberta, introduzia o aparelho bucal na

flor, para retirada do néctar. Neste momento, a parte ven-
tral de seu abdômen contactava as anteras e o estigma. O
pico de visitas destas vespas foi entre 8:00h a 11:00h. As ves-
pas geralmente são citadas nas literaturas como pilhadores
de néctar (Faegri & Van der Pijl 1979), mas as que visitam
C. icaco podem ser consideradas os efetivos polinizadores
devido seu comportamento e freqüência de vistas. Flores
com as caracteŕısticas florais de C. icaco são ditas general-
istas (Gentry 1991; Heithaus 1979), ou seja, visitadas por
um grande número de insetos, entretanto, provavelmente
devido ao comportamento agressivo dessa vespa Sphecidae,
as visitas de outros insetos como Apis Mellifera e alguns
lepdópteros ocorreram em proporções muito baixas.

CONCLUSÃO

A distribuição dos indiv́ıduos de C. icaco favorecem a polin-
ização cruzada devido a proximidade um dos outros. As flo-
res de C. icaco possuem caracteŕısticas morfológicas que a
enquadram na śındrome de entomofilia, dependendo de in-
setos para sua polinização e formação de frutos e sementes,
consequentemente sua distribuição. A vespa Sphecidae sp.
foram os polinizadores efetivos devido sua freqüência e com-
portamento de visita.
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