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INTRODUÇÃO

As relações entre plantas e seus polinizadores geralmente
organizam - se em guildas ou grupos funcionais, nos quais
determinada espécie vegetal pode ser polinizada por um
conjunto de espécies de polinizadores, enquanto um mesmo
agente polinizador pode contribuir efetivamente para os pro-
cessos reprodutivos de várias espécies vegetais (Waser et
al., ., 1996). De fato, sistemas de polinização generalistas
são mais comuns e amplamente distribúıdos que sistemas
que envolvem estrita especialização entre uma determinada
planta e um único agente polinizador (Nilsson et al., .,
1987; Johnson & Steiner, 2000).

A polinização por mariposas (Lepidoptera, Heterocera)
provavelmente é um dos sistemas mais comuns e menos es-
tudados nos trópicos (Bawa, 1990). Os esfinǵıdeos (Lepi-
doptera, Sphingidae) estão entre os principais polinizadores
em comunidades tropicais (Harber & Frankie, 1989; Dar-
rault & Schlindwein, 2002). A famı́lia possui distribuição
ampla pelo globo, porém a maior concentração de espécies
ocorre nas regiões tropicais (D’Abrera, 1986; Kitching & Ca-
diou, 2000). Os esfinǵıdeos geralmente possuem probóscides
longas, adaptadas à sucção de néctar em flores, o que
os torna visitantes florais obrigatórios (Harber & Frankie,
1989; Moré et al., ., 2005; mas veja Kitching & Ca-
diou, 2000 para a ocorrência e distribuição de espécies com
aparato bucal não funcional). Seu hábito alimentar aliado
a morfologia do aparelho bucal (na maioria das espécies)
e ao comportamento de visita nas flores, possibilita o con-
tato com as partes reprodutivas das plantas, viabilizando
a polinização e reprodução de espécies vegetais xenógamas
(Nilsson, 1988).

Plantas esfingófilas possuem um conjunto de caracteŕısticas
que são importantes para atração dos visitantes e a ad-
equação morfológica às visitas por mariposas de longas
probóscides (Baker, 1961). Estas espécies geralmente
apresentam antese crepuscular a noturna, cores brancas
ou pálidas, flores tubulares e geralmente longas (do tipo
hipocrateriformes ou infundibuliformes), flores do tipo pin-
cel (predominantemente estaminadas), produção de odores

adocicados e néctar com predominância de sacarose (Baker,
196; Faegri & Pijl 1980; Bawa, 1990). Embora em
muitos casos haja elevado grau de especialização de algumas
espécies para polinização por esfinǵıdeos (Nilsson, 1988),
estas mariposas apresentam alta flexibilidade na escolha
das flores exploradas. Neste sentido, nota - se que uma
única espécie de esfinǵıdeo pode atuar como polinizadora
de várias espécies vegetais numa mesma comunidade, sendo
a única restrição, o comprimento das estruturas florais e a
capacidade de acesso ao néctar pelas mariposas (Harber &
Frankie, 1989; Darrault & Schlindwein, 2002).
Pouco se conhece sobre polinização por mariposas nos
biomas tropicais, em especial por esfinǵıdeos (Bawa, 1990).
Mas quando esse sistema de polinização é considerado mais
cautelosamente, percebe - se sua grande importância para
a estruturação e a manutenção das comunidades vegetais
(Agosta & Janzen, 2005). Na América Neotropical análises
ao ńıvel de comunidade, relacionando esfinǵıdeos e plan-
tas esfingófilas, estão restritas a poucos estudos (Haber &
Frankie, 1989 para comunidade de Floresta seca na Costa
Rica; Darrault & Schlindwein, 2002 para comunidade do
“Tabuleiro Paraibano”, área disjunta de Cerrado no litoral
nordeste do Brasil, Agosta & Janzen, 2005, Amorim, 2008).
Para a Mata Atlântica, um dos ecossistemas mais ricos, di-
versos e ameaçados do planeta (Myers et al., ., 2000), os
conhecimentos sobre esfingofilia limitam - se a poucos estu-
dos de caso (Silva & Sazima, 1995; Rocca & Sazima, 2006).
Neste contexto, torna - se urgente e necessária a ampliação
do que se conhece sobre este sistema de polinização ou grupo
funcional, e sua importância na organização das interações
entre a flora esfingófila e a fauna de esfinǵıdeos em áreas de
Mata Atlântica.

OBJETIVOS

Este estudo teve como objetivos levantar a flora esfingófila
e a fauna de esfinǵıdeos em uma área de Floresta Ombrófila
Densa Montana, além de estudar as interações entre esf-
inǵıdeos e plantas.
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MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

O estudo foi desenvolvido em área de Floresta Ombrófila
Densa Montana no núcleo Santa Virǵınia (23017’-23024’
S / 45003’-45011’ W), Parque Estadual da Serra do Mar
(PESM). A área total possui uma extensão de cerca de
5.000 ha e está situada entre os munićıpios de São Lúıs do
Paraitinga, Cunha e Ubatuba (Veloso et al., ., 1991). A
altitude varia de 850 m a 1.100 m do ńıvel do mar e o clima
é tipo Tropical Temperado (Cwa segundo a classificação de
Köppen, 1948), com precipitação média anual superior a
2.000 mm, sendo que mesmo nos meses mais secos a pre-
cipitação nunca é inferior a 60 mm (Setzer, 1966).

Amostragem da flora esfingófila e fenologia

As espécies potencialmente esfingófilas foram definidas
seguindo as caracteŕısticas da śındrome da esfingofilia e
critérios básicos estabelecidos por Baker (1961), Faegri &
van der Pijl (1980) e Haber & Frankie (1989). Este grupo
de espécies foi então levantado através de buscas cont́ınuas
e intensivas por transectos pré - estabelecidos na área de
estudos a partir do método de avistamento, no qual to-
das as espécies cujas caracteŕısticas florais se adequavam
as da śındrome da esfingofilia, foram observadas em maior
detalhe. As espécies que ocupavam o dossel, como eṕıfitas
e árvores de grande porte foram localizadas a partir da ob-
servação de flores cáıdas no solo sob sua copa e com aux́ılio
de binóculos. Foram então coletados ramos destas espécies
para produção de exsicatas e identificação.

Os estudos de fenologia de floração foram realizados men-
salmente a partir da localização das espécies potencialmente
esfingófilas. Os dados fenológicos foram tomados qualitati-
vamente e a intensidade de floração foi separada em duas
classes categóricas, sendo elas: 1-Pico de floração (quando
a maioria dos indiv́ıduos da população estava florida ou o
indiv́ıduo apresentava mais de 50% dos ramos em flor) e,
2-Floração moderada (quando poucos indiv́ıduos da pop-
ulação estavam floridos em eventos de pequenos pulsos de
floração ou o indiv́ıduo apresentava menos de 50% dos ramos
com flores).

Biologia floral, sistema sexual e reprodutivo

Na medida em que foram sendo encontradas as espécies
esfingófilas/potencialmente esfingófilas, flores e botões flo-
rais foram marcados para o acompanhamento e definição
do peŕıodo de antese e longevidade floral. Também foram
coletadas flores e inflorescências e fixadas em álcool 70%
para análises detalhadas de morfologia e morfometria flo-
ral. Botões florais em pré - antese foram coletados para
futuras análises poĺınicas que caracterizarão a rede de in-
terações mutuaĺısticas entre plantas e esfinǵıdeos.

Foram realizadas observações diurnas e noturnas de visi-
tantes florais em muitas das espécies encontradas até o mo-
mento. As observações noturnas foram feitas com aux́ılio de
lanternas com filtro de luz vermelha de forma a minimizar
a perturbação para os visitantes. Porém, como as visitas de
esfinǵıdeos geralmente são muito raras e fortuitas, para evi-
tar qualquer tipo de fonte de perturbação externa (mesmo
de lanterna com filtro vermelho), foi utilizada uma máscara
de visão noturna do tipo Eyeclops® Night Vision.

O sistema sexual das espécies esfingófilas foi determinado
através da morfologia (verificação de flores hermafrodi-
tas, heterost́ılicas, dióicas ou variações destes tipos) e do
comportamento da flor (ocorrência de dicogamia, ou seja,
maturação diferencial entre estames e pistilos).

Fauna de esfinǵıdeos

O levantamento da fauna de esfinǵıdeos foi realizado men-
salmente em noites de lua nova com aux́ılio de armadilha
luminosa, composta por dois tecidos brancos de dimensões
de 2,0 x 1,4 m, dispostos num ângulo de 1800 graus e ilumi-
nados por duas lâmpadas de luz mista de 250 W. As coletas
foram realizadas entre março de 2008 e maio de 2009 em
dois pontos distintos. Sendo o primeiro numa área aberta e
mais elevada circundada por um vale e serras com floresta
primária, mas em sua maioria por floresta secundária, e o
segundo foi numa clareira no interior da floresta circundado
por floresta num raio de apenas 10 m. No segundo ponto as
coletas foram realizadas com aux́ılio de um gerador elétrico
a gasolina modelo Tekna® 840 W.

As mariposas foram capturadas manualmente uma a uma
e sacrificadas com solução de NH4OH a 30%, injetada na
porção ventral do tórax entre os segmentos torácicos. Após
captura e sacrif́ıcio, cada indiv́ıduo teve a probóscide men-
surada com aux́ılio de paqúımetro e pinças. As mariposas
foram acondicionadas individualmente em envelopes de pa-
pel para posterior montagem e identificação. As identi-
ficações foram realizadas com aux́ılio de ilustrações e chaves
de identificações da literatura especializada (D’Abrera,
1986; Moré et al., ., 2005), além do aux́ılio de especialistas
(Dr. I. Kitching-Museu de História Natural de Londres).
A nomenclatura e a classificação seguiram Kitching & Ca-
diou (2000). Os espécimes capturados foram depositados no
Museu de Zoologia da UNICAMP.

RESULTADOS

Flora esfingófila

Ao todo foram encontradas 18 espécies, distribúıdas em
nove famı́lias, que a partir dos caracteres e atributos flo-
rais puderam ser consideradas como esfingófilas ou po-
tencialmente esfingófilas. Entre estas, duas são exóticas:
Lonicera japonica (Caprifoliaceae) e Hedychium coronarium
(Zingiberaceae). Assim como observado em outras áreas
na América tropical (Haber & Frankie, 1989; Darrault &
Schlindwein, 2002) a famı́lia Rubiaceae foi a mais repre-
sentativa em número de espécies esfingófilas, com quatro
espécies ocorrendo na área de estudo.

De forma geral as espécies apresentaram colorações bran-
cas ou tons pálidos de verde e creme, e morfologia dos
tipos tubular, pincel e calcarada. O hábito variou desde
plantas herbáceas com pouco mais de 50 cm de altura a
árvores podendo alcançar até de 20 m, como no caso de
Posoqueria latifolia cf. (Rubiaceae), Tabernaemontana sp
(Apocynaceae) e Pseudobombax grandiflorum (Malvaceae).
A maioria das espécies, com exceção de Inga sessilis e Hedy-
chium coronarium, ocorreram em densidades muito baixas,
sendo que muitas destas foram representadas por apenas
um indiv́ıduo.

Flora esfingófila: fenologia e biologia floral
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Durante quase todos os meses do ano foram encontradas
espécies em floração, porém durante os meses mais frios,
entre fevereiro e junho, a ocorrência e a intensidade de
floração foram menores. A maior parte das espécies ap-
resentou comportamento de floração do tipo anual, sendo a
minoria com floração do tipo subanual ou cont́ınua (sensu
Newstrom et al., ., 1994). Este padrão contrasta com o de
áreas de terras baixas na Mata Atlântica (Ávila Jr., 2009)
onde a maioria das espécies apresentou floração dos tipos
subanual e cont́ınua. A sazonalidade marcada em área de
floresta Montana, causada pela ocorrência de meses muito
frios certamente interferiu diretamente neste padrão.

A flora esfingófila observada em sua maioria foi constitúıda
por espécies hermafroditas e com tubos florais muito cur-
tos (até 35,0 mm). Estas espécies com tubos florais curtos
também são muito atrativas durante o dia para outros gru-
pos de polinizadores como abelhas e beija - flores. Este fato
caracteriza um sistema de polinização generalista, apesar
das flores se adequarem a um tipo de śındrome de polin-
ização espećıfica, como é o caso da falenofilia. Sistemas
generalistas de polinização são muito comuns em comu-
nidades tropicais mesmo em grupos vegetais com śındromes
de polinização espećıficas (Waser et al., ., 1996). Por outro
lado, este grupo de plantas também apresentou elementos
muito especializados, que incluem as espécies com tubos
florais muito longos com comprimento de até 15 cm. Estas
obrigatoriamente necessitam de um serviço de polinização
realizado por esfinǵıdeos com probóscides muito longas.

Fauna de esfinǵıdeos

Ao todo foram coletadas 415 esfinǵıdeos pertencentes a
cerca de 46 espécies, distribúıdas em 19 gêneros. Assim
como observado para outras áreas nas regiões tropicais
(Laroca & Mielke, 1975; Harber & Frankie, 1989; Darrault
& Schlindwein, 2002) a tribo Dilophonotini foi a mais rep-
resentativa (16 spp.), assim como o gênero Xylophanes (11
spp.). A sazonalidade da fauna de esfinǵıdeos provavelmente
está relacionada a temperatura, sendo que a ocorrência de
maior abundância e riqueza de esfinǵıdeos na área esteve
associada aos meses mais quentes do ano (entre outubro e
janeiro). Os meses de setembro e outubro se destacaram
entre os meses mais ricos, com 28 e 26 espécies capturadas,
respectivamente. As probóscides das mariposas variaram de
10,5 mm a 207,46 mm. A maioria das espécies apresentou
probóscides curtas com cerca de 30,0 a 40,0 mm.

CONCLUSÃO

Os comprimentos dos tubos florais das espécies esfingófilas
e das probóscides dos esfinǵıdeos observados na área de es-
tudo, possuem uma distribuição semelhante. Neste sentido,
assim como observado por Agosta & Janzen (2005) em área
de Floresta Seca na Costa Rica, provavelmente há uma cor-
respondência morfológica ao ńıvel de comunidade entre os
comprimentos das probóscides dos esfinǵıdeos e dos tubos
florais das plantas esfingófilas da região. Estas observações
também foram recentemente reportadas para outras áreas
tropicais (Amorim, 2008), inclúıdo outras regiões de Mata
Atlântica no sudeste do Brasil (Ávila Jr., 2009). Estas ob-
servações corroboram a idéia de ajustamento ecológico en-

tre plantas e polinizadores, pouco estudado ainda para o
sistema esfinǵıdeos - plantas esfingófilas.
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