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INTRODUÇÃO

As interações mutuaĺısticas entre animais e plantas são re-
sponsáveis em grande parte pelo sucesso adaptativo e di-
versidade das Angiospermas (Proctor et al., ., 1996). Em
geral, plantas xenogâmicas necessitam de vetores para que
ocorra o transporte de grãos de pólen entre flores de difer-
entes indiv́ıduos, aumentando o fluxo gênico entre as pop-
ulações (Richards, 1986). Os beija - flores, os quais estão
melhor adaptados, entre as aves, para alimentação à base
de néctar, possuem várias caracteŕısticas que lhes permitem
explorar eficientemente este recurso, como o vôo adejado, a
forma do bico e o alto metabolismo (Snow, 1981), desem-
penhando um importante papel na polinização de cerca de
15% das angiospermas (Feinsinger, 1983; Mendonça & An-
jos, 2003).

Análises abordando comportamento alimentar de beija - flo-
res em espécies vegetais ornitófilas tem sido reportadas para
diferentes florestas fora do Brasil (e.g. Feinsinger, 1978;
Stiles, 1978; Gill, 1988; Murcia & Feinsinger, 1996). En-
tretanto, para o Brasil essas informações ainda são reduzi-
das (e.g. Van - Sluys & Stotz, 1995; Sazima et al., .,
1996; Loss & Silva, 2005), sendo importantes, sobretudo
para análises do sucesso reprodutivo das plantas polinizadas
por esses animais. Entre espécies vegetais ocorrentes em
floresta Atlântica, àquelas da famı́lia Marantaceae são par-
ticularmente interessante para análises do comportamento
de beija - flores às flores, uma vez que espécies dessa famı́lia
possuem um mecanismo de “tudo ou nada” para a trans-
ferência de seus grãos de pólen (ver Kennedy, 1978). Pos-
suem um elaborado mecanismo floral relacionado com a lib-
eração explosiva e irreverśıvel do estilete, onde para que
haja a polinização é necessário que o estilete, que está preso
sob tensão, seja liberado de sua posição inicial (“desen-
gatilhado”), sendo disparado contra o corpo do polinizador
(Kennedy, 1978; Davis, 1987). Esse mecanismo, associado à
apresentação secundária de pólen e à participação de polin-

izadores eficientes na liberação do estilete, pode aumentar
o sucesso na transferência e deposição de pólen entre os in-
div́ıduos (Kennedy, 1978).

No nordeste do Brasil, a famı́lia Marantaceae ocorre comu-
mente em áreas de Floresta Atlântica (Arns et al., 002),
sendo a maioria das espécies polinizadas por abelhas Eu-
glossini (Kennedy, 1978). Entretanto, já foi constatada
a polinização também por espécies de beija - flores (Lo-
catelli et al., ., 2004; Leite & Machado, 2007). Stromanthe
porteana A. Gris é uma espécie polinizada principalmente
por beija - flores, apresentando floração cont́ınua, com ińıcio
de antese floral por volta das 9 horas e longevidade de 24
horas. Ainda, o volume de néctar produzido é muito re-
duzido, com concentração de solutos no néctar em todo de
20% (Leite & Machado, 2007). Essas caracteŕısticas po-
dem conduzir os visitantes florais a realizarem diferentes
estratégias de forrageio às flores desta espécie.

OBJETIVOS

O presente trabalho objetivou estudar o comportamento al-
imentar do beija - flor Phaethornis ruber durante suas visi-
tas em flores de S. porteana, analisando sua importância na
polinização desta espécie vegetal.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual Dois Irmãos, um
remanescente de floresta Atlântica com 388,67 ha (Coutinho
et al., ., 1998) localizado próximo a áreas urbanas no Mu-
nićıpio de Recife, Pernambuco, Nordeste do Brasil (8º7’30”S
e 34º52’ 30”W). A precipitação média é cerca de 2.460 mm
ao ano, com temperatura média anual de 25,6ºC (Coutinho
et al., ., 1998). O clima da região está classificado como
quente e úmido, apresentando estação úmida entre março e
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setembro e estação seca no peŕıodo de outubro a fevereiro
(Coutinho et al., ., 1998).

Observações de campo

O estudo ocorreu nos meses de outubro de 2008 a maio de
2009, totalizando 106 horas de observações. Foram real-
izadas visitas semanais em quaro populações de S. porteana
situadas no interior da floresta. As observações foram con-
duzidas em campo, no peŕıodo de 09:00 às 16:00 horas.
A análise do comportamento alimentar de P. ruber ocor-
reu através de observações naturaĺısticas cont́ınuas (Lehner,
1979), com o aux́ılio de binóculo. Em 50 flores foram feitas
observações do tempo médio de duração da visita, com
aux́ılio de cronômetro. Para o cálculo da frequência, foi
considerada uma visita o momento a partir do qual a ave
aparecia no campo de visão até a mesma deixar o local.
Para estimar a eficiência do polinizador na transferência de
pólen para o estigma, foram coletadas 35 flores já desen-
gatilhadas (i.e. flores que já foram visitadas previamente)
de diferentes indiv́ıduos e verificada, sob esteromicroscópio,
a presença de grãos de pólen no estigma

Análise dos dados

A descrição dos comportamentos observados foi baseada
nos domı́nios de regularidade propostos por (Drummond,
1981). A frequência de visitação foi calculada dividindo -
se o número de visitas observadas pelo total de horas de
observações. Para estimar a eficiência do polinizador, foi
calculado o percentual de grãos de pólen depositados no es-
tigma.

RESULTADOS

Foram registradas 156 visitas do beija - flor P. ruber às flo-
res de S. porteana em uma frequência de aproximadamente
1,47 (visita/hora). Este beija - flor apresentou três tipos de
aproximação nas flores: (1) mantendo o corpo na posição
horizontal, (2) corpo na posição vertical e (3) corpo incli-
nado em relação ao solo. Ao aproximar - se da flor, a ave,
em vôo adejado, esticava o pescoço e introduzia o bico no
tubo floral para sugar o néctar, permanecendo em média 1,7
± 0,7 segundos. Posteriormente, recuava o corpo e visitava
flores na mesma inflorescência. Durante cada visita à flor
constitui uma possibilidade de liberação do mecanismo do
estilete e transferência dos grãos de pólen para o estigma (se
o animal estiver com grãos depositados previamente em seu
bico) ou deposição dos grãos da flor para o bico do animal.
Após visitar várias flores em diferentes inflorescências de
um mesmo indiv́ıduo e de indiv́ıduos próximos o beija -
flor podia pousar em galhos próximos e ficar por até 14
mim 47 s, reiniciando as visitas após esse tempo ou ir em-
bora. Esse comportamento de descanso ocorria principal-
mente no ińıcio da tarde. Embora os intervalos de descan-
sos não fossem freqüentes, quando parado no galho o beija
- flor podia executar movimentos de limpeza das asas com
o bico, limpando também o bico. Durante esse processo de
limpeza do bico, poderia ocorrer perda de grãos de pólen
que estivessem presos nesse local. Na maioria das vezes,
no final das visitas, o beija - flor ia embora. Ao voltar,
começava suas visitas sempre na mesma direção inicial. Esse
intervalo de tempo de sáıda e volta ocorria regularmente,
em peŕıodo de tempo cerca de 40 minutos, caracterizando

uma rota de forrageamento ou “traplining”. Esse comporta-
mento tem sido bem reportado para espécies de beija - flores
(e.g. Stiles, 1978; Gill, 1988; Piratelli, 1997) e entre esses
animais, a realização de uma rota de alimentação é uma
alternativa para evitar a territorialidade e reduzir o gasto
energético com a defesa (Stiles, 1975; Feinsinger & Colwell,
1978). Durante o peŕıodo em que o animal forrageia em out-
ros indiv́ıduos, pode favorecer o fluxo poĺınico, aumentando
o sucesso reprodutivo da espécie vegetal.

Nos meses onde a planta demonstrou reduzida floração, foi
observada a pilhagem em botões em pré - antese, ante-
cipando a sua abertura. Phaethornis ruber não apresen-
tou preferência na estratificação vertical das inflorescências,
visitando flores em diferentes alturas, evitando o contato
com flores que continham insetos, tendo sido também reg-
istrado dois indiv́ıduos visitando as flores no mesmo mo-
mento. Foi observado que das 35 flores coletadas para es-
timar a transferência de pólen para o estigma, apenas 6
(17,14%) possúıam grãos de pólen depositados no estigma.
Essa quantidade reduzida de estigmas com grãos pode es-
tar relacionado ao comportamento de limpeza realizado pelo
animal.

CONCLUSÃO

As informações obtidas no presente estudo indicam que as
flores de S. porteana, na maioria das vezes receberam vis-
itas leǵıtimas do P. ruber, apresentando - se durante o
tempo da pesquisa como uma importante fonte alimentar
para o mesmo. O beija - flor, ao introduzir o bico no curto
tubo floral para sugar o néctar poderia acionar o mecan-
ismo de liberação do estilete, contribuindo desta maneira
na transferência e deposição dos grãos de pólen entre flores
de indiv́ıduos de populações diferentes, aumentando o fluxo
gênico nessa espécie vegetal.

As interações mutuaĺısticas entre planta - polinizador são
processos - chave na manutenção da diversidade, favore-
cendo a polinização cruzada entre as populações de S.
porteana.
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Ecológica de Dois Irmãos. In: I.C. Machado, I.C., Lopes,
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