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INTRODUÇÃO

Heliconius numata habita o interior de florestas altas
em ambiente úmido e sombreado e está distribúıda da
Venezuela ao Sul do Brasil (Brown, 1979). Seus ovos
são amarelos e colocados de um a dois na região api-
cal, gavinhas e folhas jovens de passifloráceas (Brown,
1981). Segundo Benson, (1976), em contraste com a ali-
mentação especializada da maioria dos helicońıneos H.
numata foi observada sobre diversas passifloráceas na
Amazônia. No entanto, nossas observações em campo,
até o momento indicam seletividade da planta hospe-
deira também nesta espécie.

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho foi determinar o grau de sele-
tividade de H. numata através do uso e preferência de
oviposição em insetário, e de alimentação das larvas,
em laboratório, bem como averiguar as conseqüências
na história de vida deste lepidóptero em sete espécies
de passifloráceas que ocorrem simpatricamente em frag-
mentos de floresta amazônica.

MATERIAL E MÉTODOS

Para isso, foram realizadas coletas de ovos para a
criação e captura de fêmeas de H. numata para os testes
de oviposição, no Parque Estadual do Utinga (PEU),
Museu Paraense Emı́lio Goeldi (MPEG) e Reserva do

Mocambo. As fêmeas foram colocadas em insetário
com alimento à base de mel, pólen e água destilada
(Mugrabi Oliveira & Moreira 1996) ofertando cinco ra-
mos simultaneamente, de cada uma das sete espécies de
passifloráceas (P. amb́ıgua, P. vespertilio, P. misera,
P. laurifolia, P. cocćınea, P. ńıtida e P. glandulosa),
no mı́nimo por 24 horas e no máximo 48h. Após este
peŕıodo, os ovos foram contados, retirados dos ramos e
mantidos em placas de petri, forradas com papel filtro
umedecido até a eclosão, assim como os ovos coletados
em campo. As larvas eclodidas foram transferidas indi-
vidualmente, para ramos das diferentes passifloráceas,
mantidos em garrafas com água, com suporte de arame
e cobertos por malha fina, até a emergência do adulto.
O desenvolvimento das larvas foi acompanhado diaria-
mente, registrando as ecdises, mortes e repondo ramos
adequados à alimentação quando necessário.Testes es-
tat́ısticos ANOVA (= 0,05).

RESULTADOS

Um número de ovos significativamente maior foi de-
positado em duas passifloráceas: P. glandulosa (2,0 ±
0,40; média ± erro padrão), e P. laurifolia (2,0 ± 0,47).
Em P. ńıtida H. numata depositou em média 0,55 ±
0,17 e em P. amb́ıgua 0,11 ± 0,11 ovos. Não houve
oviposição em P. cocćınea, P. misera e P. vespertilio.
A sobrevivência de H. numata de ovo até adulto foi
100% para as larvas criadas em P. glandulosa e P. lau-
rifolia, 77,77% em P. amb́ıgua, 72,72% em P. ńıtida.
Não houve sobrevivência das larvas mantidas em P.
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cocćınea, P. mı́sera e P. vespertilio. Quanto ao tempo
de desenvolvimento total, as larvas de H. numata de-
senvolveram - se significativamente em menor tempo
em P. laurifolia e em maior tempo em P. amb́ıgua,
sendo que a maior duração foi na fase de pupa. Até o
momento, não foi detectada diferença significativa no
tamanho da asa anterior entre as borboletas oriundas
das criações de P. amb́ıgua, P. glandulosa, P. laurifo-
lia, e P. ńıtida, aquelas em que H. numata alcançou a
fase adulta.
Os resultados indicam que as fêmeas de H. numata uti-
lizam preferencialmente P. glandulosa e P. laurifolia
para a oviposição, passifloráceas em que as larvas ob-
tiveram 100% de sobrevivência. A relação entre pre-
ferência de oviposição e sobrevivência já foi observada
para outros helicońıneos, entre eles Heliconius erato no
sul, e recentemente para H. melpomene no norte do
Brasil (Kerpel & Moreira 2005; Cardoso & Kerpel 2010,
respectivamente).
P. amb́ıgua e P. ńıtida proporcionaram 77,77% e
72,72% de sobrevivência, respectivamente, o que pode
ser considerada alta. A mortalidade das larvas criadas
em P. cocćınea, P. mı́sera e P. vespertilio ocorridas do
I ao IV ı́nstar, demonstrou que a falta de adaptação
fisiológica das larvas, seja às caracteŕısticas qúımicas
ou f́ısicas destas plantas. Este resultado foi reforçado
pelos resultados obtidos durantes os testes em insetário
e nas buscas por ovos em campo, onde até o momento
não observou - se oviposição de H. numata nestas três
passifloráceas.
Acrescenta - se que neste estudo, o maior tempo no de-
senvolvimento não levou a um maior tamanho corporal,
pois os adultos provenientes das criações nas quatro
passifloráceas não foram significativamente diferentes.
No entanto, é posśıvel que com o aumento do número
de larvas criadas e adultos emergidos uma diferença
no tamanho possa ser detectado, mas em favor de P.
laurifólia o que poderá refletir maior adaptação neste
maracujá, uma vez que também a sobrevivência foi de
100%. A ocorrência de interações mirmecof́ılicas (Smi-
ley 1985) e competição (Gilbert 1991), também podem
atuar como agentes de seleção da planta hospedeira.
Este aspecto deve ser considerado uma vez que foi ob-
servada simpatria com pelo menos mais doze espécies
de helicońıneos nas áreas de coleta (Kerpel & Cardoso,
dados inéditos).

CONCLUSÃO

Sugere - se que H. numata também é um helicońıneo
relativamente especializado quanto ao uso das passi-

floráceas, contrário ao que foi sugerido na literatura,
uma vez que durante os testes de oviposição e criação
das larvas foram detectadas restrições de uso em três
das sete espécies de passifloráceas oferecidas as larvas e
adultos.
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