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INTRODUÇÃO

As associações entre plantas e polinizadores são muito
dinâmicas e variáveis na composição de espécies e na
interação entre anos (Dupont et al., 2009). Estu-
dos sobre interações planta polinizadores usando as
métricas de redes mostram padrões de acoplamento en-
tres os pares (Dupont et al., 2003, Vazquéz et al., em¿.
2007). Porém, quebras nesses padrões podem aconte-
cer e dinâmicas temporais, como abundância e com-
primento de fenofase, podem explicá - las (Olesen et
al., em¿. 2008). Ainda na métrica de redes, estudos a
longo prazo mostram que as caracteŕısticas topológicas
se mantém, mas detalhes como quais espécies estão pre-
sentes e como elas interagem podem mudar (Alarcón et
al., em¿. 2008, Petanidou et al., em¿. 2008, Dupont et
al., em¿. 2009).

OBJETIVOS

No presente trabalho estudamos a associação entre
plantas produtoras de óleo floral e seu visitantes florais,
tendo como objetivo entender como a interação entre
plantas - abelhas de óleo é influenciada pelo tempo.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado na Estação Ecológica de Iti-
rapina (EEI), São Paulo (22o00’ - 22o15’S, 47o45’ -
48o00’W, 720 - 750m de altitude). A EEI tem uma área
de 2.300 ha. A vegetação é composta por espécies de

cerrado, com fisionomias principalmente de campo sujo,
campo limpo e campo cerrado. Trinta pontos georefe-
renciados foram sorteados e nestes pontos foram mon-
tadas parcelas fixas de 30 x 30 metros. Mensalmente
as parcelas foram vistoriadas e qualquer planta produ-
tora de óleo floral que estivesse com flores foi observada
por 5 minutos. Foram anotados o número de flores e o
horário da visita. Nos indiv́ıduos que receberam visi-
tas foi anotado o número de flores visitadas, e quantas
vezes o visitante floral tocou as partes reprodutivas. O
visitante foi coletado com rede entomológica, morto,
identificado e depositado na coleção entomológica CE-
PANN - IBUSP. Para analisar quais variáveis explicam
o número de visitas, o número de toques nas partes
reprodutivas e a ocorrência de visitação, foram feitos
GLMs. Os modelos que apresentam AICc ≤ 2. Os
testes foram feitos com o programa R (R Development
Core Team, 2009).

RESULTADOS

Nos seis meses de coletas foram encontradas cinco
espécies de Malpighiaceae em floração: Byrsonima in-
termedia, Byrsonima coccolobifolia, Byrsonima subter-
ranea, Byrsonima sp2 e Heteropteris sp. Apenas as
três primeiras receberam visitas. Entre os visitantes flo-
rais foram coletadas abelhas das espécies Centris varia,
Centris nitens, Xanthopedia larocai e três indiv́ıduos da
famı́lia Halictidae. Houve maior visitação em dezembro
(121 visitas) e maior número de plantas floradas (N =
230) e flores (N = 6012). Dois modelos tiveram AICc ≤
2, as variáveis preditoras foram: número de indiv́ıduos
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de C. nitens, de C. varia e número de flores, esse mo-
delo explicou 29% e 34% dos dados, respectivamente
para número de visitas e ocorrência de visitação. O
segundo modelo escolhido foi composto pelas mesmas
variáveis mais a variável data, explicando 69% e 52 %
dos dados, respectivamente para número de visitas e
ocorrência de visitação. Para o número de toques nas
partes reprodutivas apenas um modelo foi selecionado,
as variáveis preditoras foram o número de indiv́ıduos de
C. nitens, de C. varia e número de flores, explicando
83% dos dados.

CONCLUSÃO

A guilda de óleo da EEI é composta por poucas espécies
e mostrou que a associação entre as abelhas e plantas
variou no tempo. A pequena quantidade espécies en-
volvida nessa interação já foi reportada em outro am-
biente seco (Bezerra et al., em¿. 2009). Houve maior
visitação nas plantas e mais plantas em floração no
ińıcio do verão, apesar do ı́ndice de significância para
a variação mensal na quantidade de plantas floradas
ser marginalmente acima do limite estipulado de 5%.
Mesmo parecendo lógico que o maior número de visi-
tas aconteça quando existam mais plantas floradas, a
relação entre as duas não é direta. Em dezembro fo-
ram encontradas 1,9 vezes mais plantas com flores que
em novembro, ou 3 vezes mais flores. Já o número de
visitas em dezembro foi 4,2 vezes mais que registrado
para novembro. Como o aumento no número de visi-
tas é maior do que o explicado pelo aumento na oferta
de flores, outras variáveis além da quantidade de re-
curso dispońıvel (número de flores) devem influenciar
a visitação. Na seleção de modelos fica claro que a va-
riação temporal tem papel importante na explicação do
número de visitas e na ocorrência dessas visitas. As in-
terações planta - polinizador analisadas a longo prazo
com a métrica de redes variam temporalmente (Olesen
et al., em¿. 2008, Petanidou et al., em¿. 2008, Alarcón
et al., em¿. 2008, Dupont et al., em¿. 2009). Nossos

dados mostram uma tendência para a variação tempo-
ral na intensidade das interações (número de visitas),
alem de uma forte relação com a quantidade de recursos
dispońıveis.
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