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ABSTRACT 

Visit of G/ossophaga soricina (pallas, 1766) to the flowers 
of Bauhinio cupu/a/a Benth (Leguminosae, Caesalpinoideae) 

The visit of Glossophaga soricina to the flowers of Bauhinia cupulata was observed in the 
Federal Rural University of Rio de Janeiro during the period from July to November of 1993. 

This vegetal present flowers with chiropterophillous caracteristics and Glossophaga soricino 
visits the flowers by fluttering behaviour. The bat touches the anthers and stigma during the 
visit and can act as an efficient pollinator. 
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RESUMO 

Foi observada a visita de Glossophaga soricina as flores de Bauhinia cupulata na area do 
Campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro durante 0 periodo de julho a 
novembro de 1993. 

Este vegetal apresenta flares com caracteristicas quiropter6fi1as e G/ossophaga soricina visita 
as flares com urn comportamento de adejo. 0 moreego toea as anteras e 0 estigma podendo 
ser urn polinizador eficiente. 

Palavras-chave: morcego, flores, GLossophaga soricina, Bauhinia cupulata. 

INTRODU<;AO 

Os morcegos sao componentes importantes 
na fauna tropical, devido ao seu papel na disper
sao de sementes e na poliniza~ao de vegetais supe
riores. 
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Na regiao Neotropical, os moreegos glosso
fagfneos sao responsaveis pela visita a diversos 
vegetais, sendo que em algumas familias tais 
como: Bignoniaceae, Bombacaceae, Cactaceae e 
Leguminosae 0 numero de especies que recebem 
visitas desses anirnais e muito grande (Butanda
Cervera et aI., 1978). 

Na farmlia Leguminosae a genera Bauhinia, 
em particular, apresenta diversas especies visita
das/polinizadas por morcegos como por exemplo: 
Bauhinia bongardii Steud.; Bauhinia pau/etia 
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Pers., Bauhinia. purpurea L.; Bauhinia rufa Steud. 
Bauhinia ungulata L. Essas especies recebem a 
visita de representantes de duas subfamflias: Glos
sophaginae e Phyllostominae (Bergallo, 1990; 
Heilhaus el aI. , 1974; Ramirez el aI. , 1984 e Sazi· 
rna & Sazima, 1977; Silva, 1991). 

Este !rabalho apresenta as observav5es da 
visita de uma especie de quir6ptero glossofagfneo 
as flores de Bauhinia cupltlala Benth. 

MATERIAL E METODOS 

Durante 0 periodo de julho a novembro de 
1993 foram realizadas observav6es na area do 
campus da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, localjzado no distrito de SeropCdica 

(22°45'S e 43°41'W GR), no municfpio de Ita· 
guaf, no ESIado do Rio de Janeiro. 

A partir das 17 horas foi observada a antese 
floral onde contou-se 0 numero total de flares 
abertas durante 0 perfocto de estudo, especifican
do-se 0 mlmero de f10res hermafroditas e flares 
masculinas. 

Foram armadas redes de espera (mist·nets) 
pr6ximas ao exemplar de Bauhinia cupula/a vi
sando colctaf os visitantes noturnos e estas obser
va~5es se extenderam ate as 23 horas. Os animais 
coletados foram identificados e levados para 0 la· 
borat6rio, onde foram montadas Himinas paJinol6-
gicas, pelo metoda direto, do material recolhido 
na pelagem e no tracto gastrointestinal de cada 
animal capturado. 

Para uma confirma9aO da visita, os animais 
foram fotografados enquanto abordavam as flares 
e paraJelamente foram feitas observa90es, onde re
gistrou-se 0 numero de individuos visitando e 0 
comportamento de abordagem de cada morcego. 

as exemplares dos morcegos, foram incor
porados a cole9aO Adriano Lucio Peracchi atual
menle depositada no Instituto de Biologia da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ) sob os numeros: ALP: 5562, 5563, 
5564,5565, 5566, 5567. 

A identificavao do vegetal foi feita pela Dra. 
Angela Maria S. Fonseca Vaz do Departamento de 
Sistematica Botanica - Jardim Botanico do Rio de 
Janeiro, onde tambem foi depositado urn exemplar 
testemunho no herbano. 
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RESULTADOS 

Bauhinia cupulata e urn vegetal de porte ar
b6reo, com aproximadamente dois metros de altu
ra e na area de estudo pudemos identificar apenas 
urn indivfduo. 

Suas flores sao agrup~das em inflorescencias 
tenninais que apresentam cinco sepalas de eolora-
9ao castanho-es verdeada, cinco petalas brancas e 
finas, dez estames brancos, livres entre si com fi
lete braneo e anteras amarelas, gin6foro com OV3-
rio supero. Foi posslvel observar tambem a 
presen9a de boUSes, flores e frutos em diversos es
t:igios de desenvolvimento. 

o processo de antese inicia-se a partir das 
17:30 horas e termina as 18:30 horas, quando to· 
das as flores estao abertas. Durante esse even to as 
sepalas se enrolam em dire930 aD calice deixando 
as petaJas e os estames expostos. Foi possivel ob
servar que este vegetal e andromon6ico, isto e, 
ocorrem dois tipos florais: 0 primeiro apresenta 
uma flor onde ocorre 0 abortamento prematuro do 
gineceu produzindo assim flores masculinas e 0 

segundo tipo onde nao h:i abortamento do gineceu 
e as flores sao hermafroditas. 

No perfodo de estudo, observou·se que em 
media 37 flares abriam por noite, sendo que 14 
eram hermafroditas e 23 masculinas e que apenas 
uma flor abria par inflorescencia. Estas sao fun
cionais apenas por uma noite; estando os estames 
murchos na manha seguinte e com colorat;ao r6-
sea; passando a avermelhada ao 10ngo do dia. 

Logo ap6s a antese, quando observou-se a 
chegada dos primeiros visitantes noturnos as 
18: 1 0 horas, as flores ja se encontram receptivas. 
Os morcegos chegavam em grupos de lOa 15 in
divfduos. Os animais aproximavam-se em linha 
reta, adejando defronte a flor, introduzindo 0 foci
nho entre os estames para recolher 0 nectar; afas
tavam-se e rodeavam 0 vegetal abordando 
alternadamente outras flores, com 0 mesmo com
portamento. Durante as visitas os quir6pteros to
cavam nos estames com 0 ventre e as asas, 
havendo assim uma deposi930 de material polfni
co nessas regi6es (Fig. 1)_ 

Foram coletados seis exemplares de Glos
sophaga soricina (Pallas). Dos exemplares exami
nados, tres apresentaram material polinico de 
Bauhinia cupulata e fragmentos de insetos, simul
taneamente, no tracto gastrointestinaJ; urn apre
sentou apenas p61en de Bauhinia cupulata e urn 
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Fig. I - Visita de Glm·sophaga SOricill(l as flores de Bauhinia cuplt/ara. Notar os estames tocando as asas 
co ventre do animal. 

apresentou apenas fragmentos de insetos. Nas Hi
minas palinol6gicas da pelagem encontrou-se ma
terial polinico de Bauhinia cupulata. 

DlSCUSSAO 

As flores de Bauhinia cupulata apresentam 
algumas caracterfsticas que se enquadram na "Sin
drame da Quiropterofilia" descritas por Faegri and 
Van der Pijl (197 I), tais como: antese noturna, cor 
clara, inflorescencia terminal e grande produ9ao 
de p6len. Estas caracteristicas sao encontradas nas 
plantas que utilizam morcegos como polinizado
res, porem outras estrategias tam bern podem ser 
utilizadas visando urn aumento na eficiencia dos 
visitantes, como foi sugerido por Ramirez el al. 
(1984) ao observar a visita de morcegos as flores 
de Bauhinia ungulata L. Segundo esses autores 
uma grande produyao de nectar aumenta as visi tas 
e a deposi,lio do p61en na pelagem favorece a fer
tiliza9ao cruzada. 

o horario de antese de B. cupulata se enqua
dra no padrlio observado por Ramirez et al. (1984) 
para B. ungulata, po"om difere do observado por 
Heithaus et al. (1974) e Bergallo (1990) para B. 
pauletia e B. bongardii. Em todas as observayoes 

o inicio das visitas coincide com a disponibilidade 
do p6len nas anteras. 

Bergallo (1990), cita que a antese para B. 
bongardii e do tipo lenta e gradual semelhante ao 
de B, ungulata (Ramirez et aI., 1984). No entanto 
a antese de B. cupuiata e nipida ou explosiva 
como em B. pauletia e B. rufa (Heithaus et aI., 
1974 e Sazima & Sazima, 1977). 

Em B. cupulata, tal como ocorre em diver
sos vegetais quiropter6filos, ha a presen,a de bo
tOes, flores e frutos simultanearnente e urn baixo 
mimero de flores abertas por inflorescencia a cada 
noite. Isto pode indicar que esse vegetal apresenta 
uma longa florada e suas flares podem ser polini
zadas em urn sistema de linha de captura, onde 0 

morcego visita as flores em uma rota pre-estabele
cida a cada noite. Este sistema foi observado por 
BergaJlo (1990), Heithaus el al. (1974), Sazima & 
Sazima (1975, 1978) para Bauhinia bongardii, 
Bauhinia pauietia, Lafoensia pacari e Passiflora 
mucronata, respectivamente. 

A presen9a de flores hermafroditas e mascu
linas em urn mesmo vegetal recebe 0 nome de an
dromonecia; e esta estrategia que ocorre em B. 
cllplliala foi observada em B. pauletia e B. ungu
lata par Heithaus et al. (1974) e Ramirez et al. 
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(1984). Segundo Heithaus et al. (1974) a presen~a 
dessa estrategia esrn associada com a dependencia 
de um transportador de p6len, pois ha urn acresci
rno substancial na quanti dade de material polfnico 
a ser dispersa no corpo do animal, aumentando as
sim a probabilidade de fertiliza~ao dos 6vulos. 

Glossophaga soricina, apresenta caracteris
ticas morfo16gicas adaptadas a nectarivoria tais 
como: lingua longa e extensIvel com papilas ter
minais , focinho alongado, grande habi lidade em 
vOo, pelos com proje~Oes que facilitam a aderen
cia do p61en (Howell, 1984; Howell & Hodking, 
1976). 0 comportamento dessa especia ao se ali
mentar segue 0 padrao para as glossofagfneos, ista 
e, adejo, parem est~ morcego pode alterar seu 
comportamento em fun-rao do acesso ao alimento. 

Silva (1991) observou exemplares de Pseu
dobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns e Kige
lia africana Benth., recebendo a visita de G. 
soricina e nestes dais casas a comportamento 
apresentado foi de pauso, pois 0 nectar nao se en
contra acessivel aos animais. 

o padrao de visitas apresentado par G. sori
cina, em grupo, e semelhante ao observado por 
Carvalho (I960) e Silva (1991) para Crataeva 
benthami Eich e K. africana respectivamente, po
rem Sazima et al. (I982) observaram visitas soli
tarias ou em dupla para esse morcego. 

A posi\=ao dos estames, a presen~a de flores 
andromon6icas e 0 tipo de comportarnento de G. 
soricina (adejo) proporciona a dispersao eficiente 
do p61en sobre a pelagem do animal, favorecendo 
assim uma poliniza\=ao segura. Isto demonstra 
uma perfeita integra~ao entre 0 vegetal e seu visi
tante/polinizador. 

Nota - Este trabalho foi elaborado nos Laborat6rios da Area 
de Zoologia do Lnstituto de Biologia da UFRRJ. S.S.p. da Silva 
e A.O. Aragao sao bolsistas do CNPq. A.L. Peracchi e Prof. 
Adjunto do Departamento de Biologia Animal da UFRRJ. 
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