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Introdução 

 

O presente estudo objetiva realizar testes de toxicidade, CL50, por via de 

alimentaça o e pulverizaça o, simulados em laborato rio, do pesticida tiametoxam, sobre as 

cinco espe cies de abelhas nativas mais utilizadas para a produça o de mel e afins, no 

estado de Goia s. Apo s obter os resultados quanto a  letalidade do pesticida, sera  realizada 

a ana lise estatí stica para estimar o efeito da reduça o da populaça o de abelhas, sobre as 

angiospermas nativas, preferencialmente ende micas, no Cerrado goiano e suas 

conseque ncias imediatas sobre a comunidade que delas dependem, como consumidores, 

em primeiro ní vel tro fico. 

Apo s completar o levantamento bibliogra fico, sera  realizada pesquisa de opinia o, 

atrave s de formula rio, buscando melhor compreender a posiça o dos apicultores e 

agricultores (pequenos e me dios) da regia o. O nu mero de indiví duos entrevistados ainda 

sera  definido. 

Seguindo o modelo utilizado por Sthuchi, 2009, os bioensaios, de toxicidade sera o 

realizados da seguinte forma: 
 

 Primeiro bioensaio: Simulando a contaminaça o por contato, sera o 

acondicionadas 20 abelhas por placa de petri, sendo utilizadas quatro placas, uma 

placa controle e tre s repetiço es, contendo alimento e papel filtro embebido em 

soluça o 1mL da soluça o contendo o inseticida. As concentraço es testadas ainda 

sera o definidas.  
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 Segundo bioensaio: simulando a contaminaça o por ingesta o, sera  utilizado o 

mesmo procedimento para a montagem das placas, pore m, o inseticida sera  

misturado ao alimento e o papel filtro estara  embebido em a gua. As 

concentraço es testadas ainda sera o definidas. 

 

Apo s 24 horas, sera  feita a contagem de abelhas mortas e sobreviventes. Os 

resultados sera o submetidos a ana lise estatí stica, para determinaça o da CL50 e 

coeficiente de correlaça o(R²) dose-resposta. 

A partir dos dados obtidos com os supracitados bioensaios, somados a lista de 

espe cies polinizadas e suas peculiaridades quanto a polinizaça o, pelas espe cies de 

abelhas testadas, sera  realizada a ana lise, ainda por definir o modelo a ser utilizado. Para 

estimar o impacto direto desse de ficit de abelhas sobre a flora alvo da comunidade e 

seus dependentes, consumidores de frutos e recursos afins, em primeiro ní vel tro fico 

desta forma relacionado. 

 

Resultados e Discussão 

 

Segundo estudos a respeito da biologia reprodutiva de plantas do Cerrado, ha  

uma grande diversidade nos sistemas de polinizaça o das espe cies lenhosas e herba ceas 

de angiospermas, sendo que as abelhas sa o grupo de polinizadores com maior destaque, 

tanto por quantidade de espe cies polinizadas, quanto por sua especificidade 

(SILBERBAUER-GOTTSBERGER; GOTTSBERGER,1988). 

Abelhas, ale m da importa ncia econo mica como polinizadores, sa o importante 

fonte de renda para a parcela da sociedade que trabalha com a sua criaça o, para a venda 

de mel, cera e outros derivados (tabela 1). No mercado nacional, a criaça o de abelhas 

nativas vem ganhando força, tanto por seu cara ter ecolo gico, quanto valor comercial.  
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Tabela.1 Produção de mel no período de 01.01 a 31.12, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2012 
Grandes Regio es e Unidades da Federaça o Produça o de mel no perí odo de 01.01 a 31.12 

Quantidade (t) 
 

Valor (1 000 R$) 

Brasil 33 574 
 

238 728 

Regia o Norte 926 10 909 
Regia o Nordeste 7 700 47 116 
Regia o Sudeste 6 727 59 933 
Regia o Sul 16 659 105 684 
Regia o Centro-Oeste 1 562 15 086 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenaça o de Agropecua ria, Pesquisa da Pecua ria Municipal 2012. 

 

Na u ltima de cada, o termo Distu rbio do Colapso das Colo nias (em ingle s, Colony 

Collapse Disorder, CCD), vem ganhando notoriedade, sendo que o motivo ou motivos do 

desaparecimento e morte de abelhas em todo o mundo, ainda na o foi desvendado. Hoje 

ha  um consenso de que doenças, parasitas, destruiça o de habitats e o uso de pesticidas 

seriam os responsa veis.  

Thiametoxam e  um composto nicotino ide com amplo espectro de aça o, utilizado 

como pesticida(inseticida) em inu meros tipos de plantaço es, agindo principalmente 

sobre insetos que atacam a massa foliar. Introduzido no mercado no ano de 1999, o 

tiametoxam ou thiamethoxam, assim como outros pesticidas do grupo dos 

neonicotino ides, tem gerado grande debate nas comunidades cientí fica, polí tica, civil e 

industrial, devido a sua alta toxicidade para abelhas e outros polinizadores, ale m de 

pa ssaros(sementes) e ate  mesmo, humanos. Tendo sua utilizaça o sujeita a regras mais 

rí gidas em alguns paí ses e proibida em outros, o uso dos neonicotino ides contam com a 

influe ncia financeira das empresas que os produzem, interesse por parte de agricultores 

por apresentar grande efetividade e interesse de alguns grupos que priorizam o lucro 

imediato na produça o agrí cola, no lugar da estabilidade ambiental e bem-estar da 

populaça o em geral. 

Dada a importa ncia dos serviços ecossiste micos realizados por abelhas e sua 

importa ncia para va rias espe cies de angiospermas no Cerrado, e  esperado que a taxa de 

mortalidade de abelhas nativas e ate  sua possí vel substituiça o por espe cies invasoras ou 

mesmo, outros polinizadores nativos, podera  causar impacto negativo sobre a fase de 

fertilizaça o e nu mero de sementes produzidas, entre outras variantes ligadas a 

reproduça o da flora afetada. 
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