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INTRODUÇÃO

A manutenção das populações vegetais é dependente
diretamente da produção de sementes, a qual é uma
conseqüência do desenvolvimento adequado da planta
e de suas estruturas reprodutivas, da fase de botão até
o fruto. As flores adaptaram - se morfológica e fisiolo-
gicamente ao longo da evolução de modo a atrair dife-
rentes animais capazes de transportar o pólen (Barbosa
1997, Faegri & Pijl 1980, Feinsisger 1983, Gottsberger
1977, Oliveira 1998, Waser 1983). Tais adaptações faci-
litam a localização da planta e o acesso ao recurso floral,
bem como o transporte do pólen, aumentando assim a
eficiência da polinização e otimizando a reprodução da
planta (Stebbins 1970). No entanto, os mesmos fato-
res que servem para sinalizar a presença das flores para
os polinizadores, também são reconhecidos por pilha-
dores de recursos florais e por herb́ıvoros florais, que se
beneficiam do recurso, porém impedem ou perturbam
a produção de sementes devido aos danos causados às
estruturas florais. Tais animais podem interagir entre
si e gerar efeitos diretos e indiretos na reprodução da
planta.
Estudos que enfocam espécies abundantes de gêneros
bem representados podem contribuir para o melhor en-
tendimento das teias de interações multitróficas. A
famı́lia Malpighiaceae é muito bem distribúıda no ter-
ritório brasileiro (Hopkins 2005, Costa et al., 2006) e em
especial no cerrado (Batalha & Mantovani 2000). No
munićıpio de Uberlândia, Triângulo Mineiro, a famı́lia
Malpighiaceae possui um predomı́nio dos gêneros Byr-
sonima, Banisteriopsis, Heteropteris e Tetrapterys. A
espécie Heteropteris pteropetala A. Juss. (HBK) é en-

contrada com facilidade no cerrado stricto sensu, pos-
sui porte arbustivo com vários ramos, altura máxima
de cerca de 1,9 m e inflorescências numerosas com flores
rosadas de janeiro a março.

OBJETIVOS

Nosso objetivo foi comparar a eficiência da polinização
natural com os diferentes tipos de polinização contro-
lada (polinização cruzada manual, autopolinização ma-
nual, polinização espontânea e apomixia), para assim
inferir sobre a importância das interações com os ani-
mais para a reprodução da planta, em especial as in-
terações com os polinizadores. Dessa forma podere-
mos compreender melhor a importância da preservação
do local, uma vez que os visitantes florais necessitam
dos recursos oferecidos na área natural para sua sobre-
vivência e manutenção das espécies.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi utilizada uma área de cerrado stricto sensu den-
tro da Reserva Particular do Patrimônio Natural do
Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia (MG), ao
sul do centro urbano da cidade. Para a realização do
trabalho, foram observadas as estruturas reprodutivas,
desde botões e flores, até a fase de frutos em desenvol-
vimento, juntamente com seus animais visitantes. As
polinizações controladas foram feitas em flores recém
abertas, no peŕıodo de dezembro à fevereiro de 2011,
com aux́ılio de pinça, lupa de testa e linhas coloridas
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para a marcação dos botões. As flores usadas nos tra-
tamentos de emasculação, autopolinização espontânea,
autopolinização manual e polinização cruzada manual
foram isoladas com sacos de voal e manipuladas por
uma única pessoa. A observação e coleta de dados fo-
ram feitas em 15 arbustos, sem interferência pela reti-
rada de animais.

RESULTADOS

Foi posśıvel notar que flores emasculadas (54 flores) e
com autopolinização expontânea (48 flores) não frutifi-
caram. A autopolinização manual (54 flores) resultou
em 1,85% de frutificação. Na polinização cruzada ma-
nual (43 flores) obtivemos 9,30% de frutificação e na
polinização natural feita pelas abelhas (51 flores) obti-
vemos 7,84%. A partir dos dados obtidos, é posśıvel
notar a importância das abelhas para o transporte
poĺınico, especialmente entre indiv́ıduos diferentes, in-
crementando a frutificação da espécie vegetal estudada.

CONCLUSÃO

De acordo com os resultados, é posśıvel notar a grande
relevância da preservação da área e suas abelhas nativas
para a manutenção dessa espécie vegetal no cerrado. A
taxa de polinização natural levemente inferior à taxa
de polinização cruzada manual pode ter sido influenci-
ada pelos danos causados pelas atividades consecutivas
dos insetos sobre as estruturas das flores já polinizadas,
tanto os próprios polinizadores, como os herb́ıvoros flo-
rais.
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Stebbins, G.L. A teoria sintética da evolução e seu de-
senvolvimento. As fontes da variabilidade. São Paulo:
Edusp. 1970. In: Processos de Evolução Orgânica.
Waser, N.M. The adaptative nature of floral traits:
ideas and evidence. In: REAL, L. (Ed.). Pollination
Biology. New York: Academic Press, 1983. p.242 - 286.
(Agradecemos pelo apoio financeiro das agências de fo-
mento PIBIC/FAPEMIG para Tháıs Moreira Borges
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