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INTRODUÇÃO

A região de Carajás, no sudoeste paraense, é coberta por
vários tipos de formações vegetais incluindo a floresta plu-
vial e as savanas. A Serra dos Carajás é um dos pequenos
maciços entre os vales do Xingu e Araguaia, cuja estrutura
geológica apresenta topos quase planos com altitudes que
variam de 620 a 660m. Sua vegetação pode ser classificada
em dois grupos: a Floresta Ombrófila Tropical Pluvial e a
Savana Metalófila. De acordo com Ab’Saber (1986), mais
95% da Floresta Nacional de Carajás corresponde a florestas
e cerca de 2 a 3% são formados por vegetação rupestre em
substrato Silva, (1991).

A busca por informações a respeito da vegetação pode variar
desde a identificação da tipologia, identificação das plantas
que fazem parte da dieta dos animais, da disponibilidade de
alimentos ao decorrer do ano, a caracterização do hábitat,
compreensão da flora e da estrutura da comunidade vegetal
Durigan, (2004). As abelhas ocupam posição de destaque
dentre os grupos de importância para a manutenção da
biodiversidade, pois são responsáveis por 80% da polin-
ização nos ecossistemas tropicais (Andena et al., 002), re-
sultando na produção de frutos e sementes, que constituem
a principal fonte alimentar de um grande número de aves e
mamı́feros (Janzen, 1980).

A coleta e a identificação taxonômica de espécies de plan-
tas que compõem uma determinada região são importantes
para o conhecimento dos recursos naturais nela dispońıveis,
possibilitando a obtenção de informações sobre as carac-
teŕısticas ecológicas de um determinado habitat. No Brasil,
muitos trabalhos vêm sendo realizados em diversas regiões,
com o objetivo de identificar as plantas utilizadas como
fontes de recursos tróficos por diferentes espécies de abelhas,
visto que as condições edafoclimáticas interferem no fornec-
imento dos recursos florais, podendo uma única espécie de
planta apresentar variações na disponibilidade de néctar

de acordo com a localidade em que se encontra (Carvalho,
1999).

OBJETIVOS

No presente estudo objetivou - se identificar, as carac-
teŕısticas da biologia de Ipomoea cavalcantei ,bem como os
seus visitantes florais em uma área impactada de Savana
Metalófila na Floresta Nacional de Carajás, contribuindo
para o conhecimento das espécies endêmicas da região.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

A área de abrangência da pesquisa situa - se na Floresta
Nacional de Carajás (05052’ 06033’ S / 49053’50045’W) lo-
calizada na região Norte do Brasil, no Estado do Pará,
abrangendo as terras dos munićıpios de Parauapebas, Canaã
dos Carajás e Água Azul do Norte, entre as cidades de
Marabá e São Félix do Xingu, na bacia do rio Itacaiúnas,
afluente da margem esquerda do rio Tocantins .

O clima na região é tropical úmido, com inverno seco. A
precipitação pluviométrica configura dois peŕıodos: estação
chuvosa, de novembro a abril, e estação seca, de junho a
setembro, sendo a precipitação média mensal na estação
chuvosa de 280 mm e na estação seca de 32 mm. A temper-
atura média anual em Carajás é de 23,80C, ocorrendo pe-
quenas variações médias anuais de temperatura na área de
estudo, que não ultrapassam os limites entre 0,8ºC e 1,7ºC.
O equiĺıbrio térmico na região é favorecido pela densidade
da rede hidrográfica e da massa florestal. A umidade rela-
tiva da região não apresenta muita variação, permanecendo
quase sempre a 70%, sendo que nos meses de outubro a maio
as máximas chegam a 95%.
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O estudo foi desenvolvido, em uma área localizadas na
estrada de acesso ao Manganês: Canga localizada nas
proximidades da mina ferro N4, com vegetação carac-
teŕıstica de Savana Metalófila. A formação vegetal con-
hecida por Campo Rupestre, Savana Metalófila ou Veg-
etação de Canga, apresenta limites bem definidos, restrita
aos afloramentos de minério, constituindo - se verdadeiro
encrave circundado por floresta ombrófila. A tipologia de
floresta ombrófila densa ocorre em regiões de clima tropi-
cal quente e úmido com chuvas torrenciais bem distribúıdas
e sem peŕıodo biologicamente seco durante o ano e, em
casos pouco freqüentes, podem apresentar dois meses de
baix́ıssima umidade
(Veloso et.al 1992).

Metodologias de observação da biologia de I. cavalcantei

No delineamento da pesquisa foram escolhidos ao acaso, na
área de canga próxima a mina de ferro N4, 15 exemplares
de Ipomoea cavalcantei que apresentava uma considerável
quantidade de botões em estado de pré - antese, sendo os
mesmos devidamente identificados no dia anterior as ob-
servações. Foram avaliados 9 botões no mês de março (1º
observação), 14 botões no mês de abril (2º observação) e
8 botões no mês de maio de 2009 totalizando 72 horas de
observações, iniciando as 07:00 e terminado ás 18:00 horas .
Durante o peŕıodo amostral em cada hora observada, 30
minutos eram designados as analises das flores. Para cada
visitante procurava - se caracterizar a que gênero pertencia,
o tempo de permanência do mesmo sobre a flor, a freqüência
destes visitantes, o horário em que ocorria o maior número
de visitas e as mudanças na estrutura da flor durante o dia.

RESULTADOS

Durante o peŕıodo da pesquisa, observou - se que I. cav-
alcantei , se manteve em floração e bem distribúıda por
toda a área de canga, sendo caracterizada por Rayol (2006)
como endêmica da região de Carajás. A antese ocorreu
aproximadamente entre 4:30 a 5:00 horas, caracterizada
pela distorção da corola, sendo posśıvel verificar que por
volta das 14:00 horas ocorria a desidratação das flores. No
dia seguinte a antese, havia a queda dos botões no final da
manhã ou inicio da tarde, podendo se estimar que a duração
das flores de I. cavalcantei , é de aproximadamente 8 horas,
concordando com os resultados de Kiill (2006) que trabal-
hou com Ipomoea longistaminea.
No peŕıodo de observação da I. cavalcantei , constatou -
se a visita vespa, abelhas do gênero Apis , sp.e Meĺıpona,
bem como um beija - flor. Dentre as observações na planta,
a terceira recebeu o maior número de visitantes (45%),
sendo verificado percentuais menores durante a primeira
(15%) e segunda (40%), possivelmente devido às chuvas con-
stantes que ocorreram na região, em decorrência do “inverno
amazônico”. Observou - se, também, durante as avaliações
a presença de d́ıpteros e formigas, além de se verificar que
haviam flores com corolas róıdas. Esta mesma caracteŕıstica
em flores de I. cavalcantei , também foi constatada por
Silva et al., (1996), quando avaliou aspectos ecológicos da
vegetação rupestre da Serra dos Carajás.
Os visitantes de maior freqüência foram às vespas (65%),
seguido pelas abelhas do gênero Apis , sp. e Meĺıpona,

sp., que tiveram a mesma quantidade de indiv́ıduos (15%).
Esses dados foram contrários aos resultados de Macedo
(1999), que capturou uma maior proporção de abelhas em
relação às vespas na planta Waltheria americana,. Segundo
Heithaus (1979), vespas são atráıdas por flores com morfolo-
gias compat́ıveis com seu aparelho bucal e abelhas são mais
generalistas. Apesar do número reduzido de visitantes do
gênero Apis sp nas flores de I. cavalcantei, os mesmos per-
maneceram mais tempo com uma média de 4min37seg.Esses

dados foram semelhantes aos reportados por Menezes et. al
(2007) em Uberlândia - MG, onde a A. mellifera, visitou em
média 56,2 flores em cada viagem e apresentou uma duração
média de visita de 3min45seg por flor.

No presente estudo verificou - se que o peŕıodo onde ocor-
reram os maiores picos de visitas foi registrado ás 11:00 e
15:00 horas, com cerca de 4 indiv́ıduos totalizados. Em
contrapartida, Borges (2006) em estudos com Centrosema
pubescens,, demonstrou a visita de abelhas e vespas durante
toda a manhã, atingindo o seu pico de atividade entre 8:00
e 10 horas. Da mesma forma, Kiill (2003) na região semi
- árida de Pernambuco com flores de Ipomoea asarifolia,
sendo o horário de visita, Liturge huberi, atingindo pico en-
tre 9:00 e 10:00 horas e Acamptopoeum prinii, e Diadasina
riparia , concentraram suas visitas de 8:00 às 11:00 horas .

CONCLUSÃO

Considerando que a pesquisa foi desenvolvida em área im-
pactada, apresentando um ecossistema fragmentado, veri-
ficou - se que a Ipomoea cavalcantei apresentou hábitos
diurnos, com duração das flores de oito horas, sendo for-
rageada por vários agentes polinizadores entre eles vespas e
abelhas do gênero Apis sp., e Melipona sp .
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