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INTRODUÇÃO

A Asclepias curassavica é conhecida popularmente
como: oficial - de - sala, algodãozinho - do - campo
ou paina - de - sapo pertencente a famı́lia Asclepiada-
ceae. É caracterizada por ter plantas lactescentes com
flores hermafroditas actinomorfas geralmente de porte
herbáceo (Joly, 1966), sendo uma espécie ruderal co-
mum produzindo flores e frutos o ano inteiro. Cada
flor de Asclepias possui 2 ovários e 5 pares de polinia,
os membros de cada par estão conectados, sendo remo-
vidos por seus polinizadores (Wilson & Price, 1977).
Dentre os insetos polinizadores os pertencentes a ordem
Hymenoptera são considerados os mais eficientes (Joli-
vet, 1992), no entanto, para as formigas (Hymenoptera:
Formicidae), há poucos registros de que estas possam
atuar como polinizadores, ainda que sejam constante-
mente encontradas em plantas (Hickman, 1974; Beatie
et al., 984; Rico - Gray e Oliveira, 2007), incluindo flo-
res (Galen e Butchart, 2003; Ashman e King, 2005).
De acordo com Robert Wyatt (1980) as formigas são
constantemente vistas em plantas de A. curassavica re-
duzindo a quantidade de néctar dispońıvel para os efeti-
vos polinizadores as borboletas Danaus plexippus e D.
berenice e a eficiência destas no processo de polinização.

OBJETIVOS

Testar se a presença de formigas em flores de Asclepias
curassavica poderia diminuir a aptidão dessas plantas.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizadas amostragens entre os meses de março
e novembro de 2008 ao longo das bordas de uma estrada
de terra (8.6 km) na margem direito do Rio Quilombo,
Santos SP (23°51’35”S 46°21’01”W and 23°49’18”S
46°18’37W”).
As plantas que se encontravam distribúıdas a 2m das
bordas da estrada foram inspecionadas para a presença
de formigas e aquelas com presença positiva foram foto-
grafadas, sendo coletada uma amostra entre três e cinco
indiv́ıduos de formigas, que foram preservados em eta-
nol 95%. Posteriormente ocorreu a identificação das
subfamı́lias, gêneros e, morfoespécies seguindo Palacio
e Fernández (2003). O material testemunho foi deposi-
tado no Museu de História Natural da UNICAMP.
Em novembro de 2008 foi feito um teste de exclusão
para verificar a influência das formigas na aptidão da
A. curassavica em produzir frutos. Foram marcados,
com lacres numerados, 50 pares de plantas próximas (50
plantas controle: acesso de formigas e 50 plantas experi-
mentais: acesso impedido) que estavam distribúıdos em
pelo menos 10 grupos ao longo da estrada. O acesso das
formigas nas plantas foi impedido com graxa branca,
esta foi passada nos caules logo abaixo do primeiro par
de folhas. Os experimentos foram montados em 2 de
novembro e verificados em 29 de novembro, sendo quan-
tificada a produção de frutos e de sementes em 33 pares
de plantas devido à perda de 17 deles. Por encontrar
- se nas bordas da estrada do Vale do Rio Quilombo
as plantas de A. curassavica estão submetidas a cortes
impreviśıveis e muitos grupos delas desaparecem.

X Congresso de Ecologia do Brasil, 16 a 22 de Setembro de 2011, São Lourenço - MG 1



RESULTADOS

Em 306 plantas floridas foram encontradas e iden-
tificadas 13 morfoespécies de formigas de cinco sub-
famı́lias, representadas por uma espécie de cada um
dos gêneros: Acromyrmex, Crematogaster, Wasman-
nia, Pheidole, Cyphomyrmex, Cephalotes e Solenop-
sis (Myrmicinae; 53,8%); Camponotus, Brachymyrmex
e Paratrechina (Formicinae; 23,1%); Tapinoma (Doli-
choderinae; 7,7%); Pachycondyla (Ponerinae; 7,7%) e
Pseudomyrmex (Pseudomyrmicinae; 7,7%.).
A produção de néctar nas flores de A. curassavica mos-
trou uma grande variação sendo que algumas flores pro-
duziam muito néctar que chegava a transbordar en-
quanto outras não produziam nada. As formigas vi-
sitantes podiam ficar com seu gáster repleto devido ao
intenso consumo de néctar.
Na data da observação final, as plantas experimentais
não tinham formigas presentes e apresentavam cinco
plantas com frutos, sendo que das 33 plantas 24 esta-
vam floridas e uma com botões. Nas plantas controle,
as formigas estavam presentes em cinco plantas, sendo
que nestas plantas não havia frutos. O número total
de frutos produzidos nas plantas experimentais mos-
trou claramente que estas apresentaram uma produção
superior às plantas controle G = 6,34; p¡0,05).
A presença de formigas já foi detectada por outros pes-
quisadores nas flores de outras espécies do gênero As-
clepias como Asclepias syriaca (Southwick, 1983).
O teste de aptidão de A. curassavica mostrou que as
plantas experimentais, na ausência de formigas, tive-
ram um melhor desempenho na produção de frutos.

CONCLUSÃO

Conclusões
No sistema estudado, as formigas agem como parasitas
das plantas de A. curassavica, porque roubam o néctar
da planta, diminuindo assim a demanda para seus po-
tencias polinizadores. Isso já foi observado por Nor-
ment (1988), Fritz e Morse (1981) e Galen (1982), que
conclúıram que as formigas podem atuar como ladrões
de néctar, reduzindo desse modo a capacidade reprodu-
tiva das plantas que visitam. Elas prejudicam a capaci-
dade da planta em produzir frutos e sementes havendo

uma diminuição da aptidão das plantas pela redução
das chances de polinização, uma vez que a oferta de
néctar diminui ou a presença de formigas inibe polini-
zadores.
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PALACIO E. E.; FERNÁNDEZ, F. 2003. Clave para
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