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RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido na regiao do Pico do Jabre, municipio 

de Matureia, PB. A guilda de abelhas e vespas solitarias que nidificam em cavidades 

preexistentes foi sistematicamente observada no periodo compreendido entre agosto de 

2002 e julho de 2004. A tecnica de amostragem utilizada foi a de ninhos-armadilha. Em 

10 blocos de madeira com 32 orificios cada um, foram colocados, e inspecionados a 

cada quinze dias, ninhos-armadilha de cartolina com 4, 6, 9 e 12 mm de diametro. Os 

ninhos construidos foram retirados parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA observa9ao  da emergencia dos individuos 

adultos e ocorrencia de possiveis parasitas. Foram rundados 50 ninhos, sendo 39 de sete 

especies de vespas e onze de ties especies de abelhas. Dentre as abelhas nidificantes, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tetrapedia sp. foi a mais abundante, em numero de individuos e ninhos coletados. 

Dentre as vespas nidificantes, Trypoxylon nitidum e Podium sp. apresentaram o maior 

numero de ninhos coletados ao longo dos dois anos de estudo. A especie de Pompilidae 

destacou-se quando comparada as outras especies na rela9ao  entre numero de ninhos 

rundados e individuos emergidos. Durante as revisoes dos ninhos-armadilha, foram 

tambem encontradas varias especies de inquilinos, uma especie de abelha parasita e uma 

especie nao identificada de microhymenoptera. Durante os dois anos de estudos cada 

especie de abelha foi coletada somente em periodos restritos de dois meses ou menos. 

As vespas, aparentemente nao estabeleceram rela9&o com o periodo seco ou chuvoso. 

Os blocos com os ninhos-armadilha foram instalados em ambientes de floresta mais 

preservada e em areas abertas. A 1,5 e 7m de altura no interior da mata, e a 1,5m nas 

areas abertas, apartir da instala9ao  do esfor90  amostral em abril de 2003. De um modo 

geral, foram rundados maior numero de ninhos no interior da mata do que em areas 

abertas. Megachile susurrans e Tetrapedia sp. ainda nao foram registradas em areas 

com dominio de caatinga, sendo possivelmente tipicas de florestas fechadas. Centris 

tarsata deve ser tipica de areas abertas. Para as vespas coletadas, e possivel que Podium 

sp. e a especie de Pompilidae sejam tipicas de florestas fechadas. Trypoxylon nitidum e 

Stenonartonia sp. ocorreram tanto em areas abertas como no interior da floresta. 

Palavras-chave: abelhas, nidifica9ao, diversidade 



ABSTRACT 

The present work was developed in the Pico do Jabre region, in the municipality of 

Matureia, PB. Solitary bees and wasps that nidify in pre-existing cavities were 

sistematically collected from August 2002 to July 2004. The sampling technique used 

was trap-nests. In wooden blocks with 32 openings each, cardboard trap-nests with 4, 6, 

9 and 12mm of diameter were placed, and inspected every fourteen days. The built nests 

were removed to laboratory for the emergence of adults and parasites. 50 nest were 

founded, being 39 of seven species of wasps and eleven of three species of bees. Among 

the nidifying beeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tetrapedia sp. was the most abundant in number of individuals and 

nests. Among the nidifying wasps, Tripoxylon nitidum and Podium sp. showed the 

greatest number of collected nests considering the two years of study. An Pompilidae 

species was outstanding in number of emerged individuals in relation to the number of 

nests when compared to other species. During the revisions of the trap-nests, it were 

also found various species of occupants or lodgers, a species of parasitic bee and a non-

identified species of parasitic microhymenoptera. During the two years of study the 

nests of bees species were collected only in restricted periods of two months or less, and 

similarly for the wasps, apparently was no clear with the dry or rainy period. In general, 

more nests were founded within the forest environment than in open areas. Megachile 

susurrans and Tetrapedia sp. were not yet registered in areas of caatinga vegetation. 

Centris tarsata must be typical of open areas. For the collected wasps, it is possible that 

Podium sp. and a species of Pompilidae be typical of closed forests, being absent in 

areas of caatinga. Trypoxylon nitidum e Stenonartonia sp. occurred both in the open 

areas as in the interior of the closed forest. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Key-words: bees, nidifying, diversity. 
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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apenas uma pequena parte da diversidade total de especies de vespas e abelhas 

de uma comunidade utiliza cavidades para fazer seus ninhos, o que limita a abrangencia 

da amostragem, entretanto, como ressaltado por Morato (2000), a tecnica de ninhos-

armadilha permite a confirmacao da presenca de populacoes reprodutivamente ativas na 

area. Isso nao e possivel, quando somente se dispoe de registros de coletas de adultos 

em flores, pois eles podem voar a grandes distancias. 

Outras vantagens dessa tecnica, segundo MoratozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {op. cit.), sao: a possibilidade 

de obter dados sobre as fases jovens, a determinacao segura da ocorrencia de relacoes 

parasita-hospedeiro ou associados e a possibilidade de estudo da estrutura dos ninhos, 

do alimento aprovisionado, alem de outros aspectos bionomicos. Alem disso, o seu uso 

tern sido indicado para atividades de monitoramento das populacoes naturais, por 

possibilitar uma padronizacao dos esforcos de coleta (Roubik, 1989; Tscharntke et al., 

1998; Garofalo, 2000; Morato, 2000;). 

Os estudos com ninhos-armadilha tern ainda permitido verificar a preferencia 

das especies por diferentes habitats, estratos na floresta e por diametro de orificios e 

comprimento das cavidades (Frankie et al, 1988; 1993; Morato et al., 1999; Rust, 

1998). Essas informacoes sao de grande importancia, tendo em vista o potencial de 

criacao massiva e utilizacao de varias especies de abelhas solitarias para a polinizacao 

de culturas, como o caso da acerola e do caju. 

A area do Pico do Jabre (7° 15' S, 35° 23' W), onde foi desenvolvido o estudo, 

apresenta no ponto culminante 1.197 m de altitude e esta situada no municipio de 

Matureia, Paraiba, a cerca de 50 km de Patos, PB. Compreende cerca de 567 ha, 

incluindo suas encostas, mas apenas metade pode ser considerada como recoberta por 

remanescentes da vegetacao sub-perenifolia. O restante inclui areas de vegetacao 

secundaria, de cultivos agricolas e de vegetacao herbacea ou arbustiva natural, 

associada a setores de solos rasos ou de afloramentos rochosos (Xavier, 1992), 

representa uma pequena parcela das vertentes que dividem o Planalto da Borborema e a 
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Depressao Sertaneja. A elevada altitude, com maior precipitacao e menor temperatura, 

permite a manutencao de formacoes florestais perenifolias ou subperenifolias. 

Segundo Andrade-Lima (1982), os brejos sao "refugios florestais" que 

constituem possiveis relictos de uma epoca preterita, quando essas florestas 

apresentavam uma distribuicao continua, conectando e permitindo trocas faunisticas e 

floristicas entre a Mata Atlantica do litoral a Floresta Amazonica. Correspondem a 

formas de corroboracao dessa hipotese o registro de especies com distribuicao restrita a 

esses enclaves (endemicas) ou com distribuicao disjunta (ausentes nas areas de caatinga 

do entorno, mas presentes em outras areas afastadas). 

Sera apresentada a seguir, uma pequena sintese de conhecimentos sobre os 

brejos de altitude, sua importancia para a biodiversidade da regiao e a necessidade de 

conservacao desse ecossistema. Desse modo, as referencias citadas representam citacoes 

indiretas, a partir dos textos consultados em:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brejos de altitude em Pernambuco e 

Paraiba: historia natural, ecologia e conservacao nos capitulos 2, 8, 9, 16 e 22. 

Marcelo Tabarelli & Andre Mauricio Melo Santos (Capitulo 2); Maria Regina de V. 

Barbosa, Maria de Fatima Agra, Everardo V. S. B. Sampaio, Josevaldo Pessoa da 

Cunha & Leonaldo Alves de Andrade (Capitulo 8); Maria de Fatima Agra, Maria 

Regina de V. Barbosa & Warren Douglas Stevens (Capitulo 9); Marcos Antonio N. de 

Sousa, Alfredo Langguth & Eliana do Amaral Gimenez (Capitulo 16); Andre Mauricio 

Melo Santos & Marcelo Tabarelli (Capitulo 22). 

1.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A FLORESTA A TLANTICA E OS BREJOS NORDESTINOS 

A floresta Atlantica brasileira esta entre uma das 25 prioridades mundiais para a 

conservacao, abriga algo em torno de 20.000 especies de plantas vasculares, sendo 

8.000 endemicas (Myers et al. 2000). A floresta Atlantica apresenta elevada riqueza e 

diversidade de especies (sensu Begon et al. 1996), e em alguns grupos vegetais, alto 

grau de endemismo (veja Mori et al. 1981, Peixoto & Gentry 1990, Thomas et al. 

1998). 

Mesmo diante de toda riqueza, as florestas tornam-se ambientes frageis, pois sua 

exploracao e feita de forma exagerada e desrespeitosa, levando-a muitas vezes a um 

quadro de degradacao e ate de devastacao. Essa e uma das principais causas da extincao 
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das especies. Algumas areas sao mais preferidas do que outras durante o processo de 

exploracao, de modo que essas sao ainda mais afetadas (Wilson 1985). Dados mostram 

que, a Mata Atlantica brasileira possuia um milhao de quilometros quadrados de 

cobertura vegetal, estando atualmente reduzida a menos de 50.000 Km
2

 (MorizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 

1981), distribuidos em inumeros pequenos fragmentos. 

Os processos ecologicos das populacoes, base de sua sustentacao, podem ser 

afetados pela fragmentacao. Havendo com isso modificacao ou ate mesmo suspensao 

dos processos de polinizacao, dispersao, predacao e de comportamento animal 

(Laurence & Yensen 1991; Guidon 1995; Ranta et al. 1998). Alem disso, a 

fragmentacao aumenta as zonas de borda, o que modifica as condicoes fisicas do 

ambiente, uma vez que estas sao diferentes do habitat do interior (Ranta et al., 1998), 

permitindo, assim, o estabelecimento de especies vegetais nao florestais (Fox et al. 

1997). 

Baseando-se na distribuicao dos tipos de vegetacao, estima-se que a floresta 

Atlantica nordestina cobria uma area continua de floresta com ca. 76.938 km
2, ou 6,4% 

da extensao da floresta Atlantica brasileira, distribuidas em cinco tipos vegetacionais 

(figura 1): 

(1) areas de tensao ecologica (43,8%); 

(2) floresta estacional semidecidual (22,9%); 

(3) floresta ombrofila aberta (20,5%); 

(4) floresta ombrofila densa (7,9%); 

(5) formacoes pioneiras (6,1%) 

Dentro destes cinco tipos existem as florestas de terras baixas (< 100 m de 

altitude), submontanas (100-600 m) e montanas (> 600 m) (IBGE 1985). Parte da 

floresta Atlantica nordestina e composta pelos brejos de altitude: "ilhas" de floresta 

umidas estabelecidas na regiao semi-arida, sendo cercadas por uma vegetacao de 

caatinga (Andrade-Lima 1982). 
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Figura 1. Area de distribuicao original da floresta Atlantica nordestina. 

(Fonte: IBGE 1985zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in Tabarelli & Santos, 2004). 

1.2. OS BREJOS DO NORDESTE DO BRASIL 

De acordo com Vasconcelos Sobrinho (1971), existem 43 brejos (sensu 

Andrade-Lima 1982) na floresta Atlantica nordestina, distribuidos nos estados do Ceara, 

Rio Grande do Norte, Paraiba e Pernambuco (figura 2), cobrindo uma area de pelo 

menos 18.589 km
2 (tabela 1). Assim, pelo menos 1/4 da area de distribuicao original da 

floresta Atlantica nordestina e representada pelos brejos de altitude (figura 3). 



s 

Remanescentes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Brejos da Paraiba 

Pernambuco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s R.(i do None' 

e rcri .u.u.rui . , 

1, , 4 — . - ^ 
r-

Paraiba
 l — * *•* 

Pernambuco + 

BlsVmnl* Pmm. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
U m b u xM r a W " V_ J  

do Moil* CP*"^"" .* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. , •'= ' On..*. 

-p . Brejos 

Figura 2. Principals brejos de altitude dos Estados da Paraiba e Pernambuco. 

(Fonte: Vasconcelos Sobrinho, 1971zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in Tabarelli & Santos, 2004). 

Tabela 1. Numero r area florestal dos brejos de altitude oeonenles iia floresta Atlantica 
nordestina.

4 

|-,sl;i.'iis V' :ii'|>is zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ' . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM | ' S I ; I kn/i ". 

1 1 i--.i": .55. 1 ••> 
KiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Grande do Ncjiie 5 1.147.50 6,  i s 
Paraiba 6. 760, 00 36,37 
Per nambuco 23 4. 850, 00 21,07 

Tot al  I : :  s . i f ; :  in':  

Fonte: Vasconcelos Sobrinho 1971 in Tabarelli & Santos, 2004. 
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Figura 3. Distribuicao da vegetacao remanescente (poligonos 

verdes) da Floresta Atlantica costeira e dos brejos de altitude 

em Pernambuco. (Fonte: SOS Mata Atlantica 1993zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in Tabare 

111 & Santos, 2004). 

A existencia dessas ilhas de floresta em uma regiao onde a precipitacao media 

anual varia entre 240 - 900 mm (IBGE 1985, Lins 1989) esta associada a ocorrencia de 

planaltos e chapadas entre 500 - 1.100 m altitudezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (e.g., Borborema, Chapada do Araripe, 

Chapada de Ibiapaba), onde as chuvas orograficas garantem niveis de precipitacao 

superiores a 1.200 mm/ano (Andrade-Lima 1960, 1961) (figura 4). 

Quando comparados as regioes semi-aridas, os brejos possuem condicoes 

privilegiadas quanto a umidade do solo e do ar, temperatura e cobertura vegetal 

(Andrade-Lima 1966). 

A vegetacao natural destas localidades e a floresta perenifolia ou subperenifolia, 

que recobre os topos e as vertentes de serras que, por sua vez, sao circundadas por 

vegetacao xerofila de caatinga, nas altitudes inferiores (Andrade-lima 1960; Andrade & 

Lins 1964; Lins 1982). Andrade-Lima (1982) e Bigarella et al. (1975) afirmam que 

durante as modificacoes climaticas do Pleistoceno o aquecimento da Terra ocasionou o 

recuo das florestas, sendo que algumas especies sobreviveram nos "refugios floristicos", 

nas "serras frescas" ou nos "brejos nordestinos". Desta forma, Andrade-Lima (1982) 

considera os brejos como "refugios atuais" para especies de floresta Atlantica 

nordestina dentro dos dominios da caatinga. Os brejos tambem abrigam plantas com 
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distribuicao amazonicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (e.g., Apeiba tibourbou Aubl.) e algumas especies tipicas das 

florestas serranas do sul e sudeste do Brasil (e.g., Phytolacca dioica L.). 

Estes ambientes possuem biota tipica, com uma flora formada por um mosaico 

de especies comuns as das florestas Atlantica e Amazonica (Pinto-Paiva & Campos 

1995, citado em PROBIO 2001). As condicoes favoraveis ao crescimento vegetal nos 

brejos tambem propiciam maiores diversidades e densidade animais em relacao as areas 

vizinhas. Suas caracteristicas de isolamento geografico e reduzida extensao tornam-se 

potenciais refugios para especies animais endemicas ou ameacadas. Alem de suporte 

dessa fauna local, credita-se aos brejos o papel de area de convergencia da fauna do 

entorno durante a estacao seca, e de refugio da fauna de pontos ate mais distantes 

durante os freqiientes longos periodos de seca da regiao. Sabe-se que, com poucas 

excecoes, a fauna do semi-arido nao possui adaptacoes fisiologicas a falta de agua, 

vivendo em funcao de locais mais umidos e de aguas acumuladas (PROBIO 2001). 

Ha na regiao Nordeste um planalto onde se localizam brejos de altitude e que 

possui fundamental importancia para o relevo dessa regiao, o macico da Borborema. Em 

Pernambuco e na Paraiba, esse planalto exerce um papel de particular importancia no 

conjunto do relevo e na diversificacao do clima, alem de que inicia as principals redes 

de drenagem destes estados. A altitude geral do macico situa-se ao redor dos 700 m, 

atingindo, porem, 1.197 m no brejo de altitude denominado "Pico do Jabre", que se 

ergue nas adjacencias da cidade de Teixeira (figura 5). 
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Figura 4. Perfil esquematico dos brejos de altitude no Nordeste do Brasil. 

(Fonte: Adaptado de Maio & Fevereiro 1982zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in Tabarelli & Santos, 2004). 

Os brejos de altitude exercem um papel de grande importancia na economia da 

regiao onde estao localizados, pois possuem condicoes privilegiadas quanto a fertilidade 

do solo e ao clima, com isso, tern atraido pecuaristas e agricultores, que, atraves da 

criacao de gado e do desenvolvimento de lavouras permanentes, como as de banana, 

cafe e citros, secundadas por lavouras temporarias, como as de hortalicas, mandioca, 

milho e feijao, constituem a base da estrutura socio-economica desse setor da floresta 

Atlantica, entao essas areas passam a ser substituidas pela agricultura e pela pecuaria, o 

que foi agravado, neste caso, pela maior concentracao populacional historicamente ai 

constatada. Esta realidade aumenta a pressao antropica sobre os remanescentes 

florestais, gerando um grave problema, com conseqtiencias ambientais, economicas e 

sociais. Lins (1989), afirma ainda que, desde o inicio do seculo XIX os brejos se 

tornaram polos de producao agricola, os quais supriam nao so as necessidades do 

agreste e do sertao, mas tambem da zona da mata, onde a floresta foi substituida por 

cana-de-acucar e que a populacao dos brejos e distribuida de forma desproporcional 

entre proprietaries, arrendatarios, parceiros e ocupantes, sendo, em sua maioria, 

constituida por analfabetos ou semi-analfabetos que manejam a terra por meio de 

tecnicas tradicionais, reduzindo a produtividade. 

Segundo esta autora, boa parte da populacao e subnutrida, enfrenta desemprego 

sazonal (durante as entressafras) e tern dificil acesso aos principals servicos basicos. 

Este processo reflete o fato de que os brejos representam verdadeiros oasis nas regioes 

file:///ti.mtiea
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do agreste e sertao, pois recebem mais de 1000 mm de chuva por ano (IBGE 1985). A 

pressao por terras agricultaveis pode levar ao desaparecimento deste ecossistema nos 

proximos 10-20 anos. 

O valor da vegetacao remanescente torna os brejos o setor mais ameacado da 

floresta Atlantica brasileira, embora nao seja possivel estabelecer o quanto este valor 

representa em termos da area ocupada pela vegetacao original, para a qual nao ha 

estimativas. Mesmo diante do quadro de degradacao nos remanescentes florestais, e dos 

graves problemas de conservacao dos brejos, ainda sao escassas as pesquisas nessas 

areas. Tais pesquisas sao imprescindiveis para orientar tecnica e cientificamente acoes 

preservacionistas, conservacionistas e de manejo florestal sustentado, a serem 

implementadas, visando o sustento de geracoes futuras e a conservacao do meio 

ambiente. 

A tabela abaixo mostra os tipos de vegetacao e a vegetacao remanescente nos 

brejos de altitude do Nordeste. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 2. Tipos de vegetacao e vegetacao remanescente nos brejos de altitude do 

Nordeste (Ceara, Rio Grande do Norte, Paraiba e Pernambuco) 

Tipos de vegetat ao Area lie i egelact 

original |kia- : | 

WgeUu ;it.' 
lemaiieseeiiu- ikni-'l 

do 
total 

FormacAes pionciras 4.739,06 ( 6,1 707. X\ 
Areas <le lensao eroltigica 33.684,03 143.8 1.465,56 4.^5 
Fl. estaeional srmide< idual 17.077.5 (22,9 %) 1.942,7 10.') 
Fl. ombrofila densa 6.122,01 ( 7,9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV4 277,9 4.5 
FL ombrofila abei ta 14.715,86 (20,5 1.499,62 10,19 
Ti»l*il VS.-!) 5.893,1 7.6 

Fonte: SOS Mata Atlantica (1993), IBGE (1985) in Tabarelli & Santos, 2004. 

Na Paraiba, cerca de 13 mil ha de Mata Atlantica e seus ecossistemas associados 

estao protegidos na forma de seis unidades de conservacao, sem contar as Reservas 

Particulares do Patrimonio Natural (RPPNs). Ressalta-se que destas, apenas duas estao 

localizadas em areas de brejo: a Reserva Ecologica Mata do Pau-Ferro (Decreto 

Estadual 14.832, 19/10/1992), com 600 ha, e o Parque Estadual do Pico do Jabre 

(Decreto Estadual 14.834, 19/10/1992), com 500 ha. 

A regiao do Pico do Jabre apresenta uma elevada importancia biogeografica e 

conservacionista, por representar caracteristicas comuns as areas de brejos de altitude, e 

considerado o ponto mais alto do Nordeste setentrional e o ponto culminante do Estado 
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da Paraiba, (Sudema 1994). O Pico do Jabre corresponde a uma serra residual na Serra 

de Teixeira, constituindo-se de uma projecao individualizada e espacialmente reduzida 

no nivel mais elevado do Planalto da Borborema (Moreira 1989) e esta situado em meio 

a caatinga. 

A importancia da area do Pico do Jabre foi reconhecida em 1992, por meio do 

decreto n° 14.834 do governador do Estado, que a declarou de interesse social para fins 

de desapropriacao visando a criacao de um Parque Estadual. No "Workshop sobre 

Prioridades para Conservacao da Mata Atlantica do Nordeste", realizado pela Sociedade 

Nordestina de Ecologia, em 1993. essa area foi classificada como de importancia 

biologica extremamente alta. 

Restam apenas 949 km
2 de floresta nos brejos da Paraiba e Pernambuco, grande 

parte representada pela floresta estaeional semidecidual, e apenas 25 km
2 de floresta 

ombrofila aberta nos brejos. Tal estado de desintegracao reflete o longo e continuo 

processo de substituicao das florestas por agricultura de subsistencia nos brejos. 

A pressao antropica no Pico do Jabre, nao ocorreu de forma brusca, mas atraves 

de lentos processos de degradacao, que foram intensificando-se com a introducao do 

cultivo de sisal no inicio dos anos 40. Grande parcela dessa interferencia humana deve-

se, porem, a construcao e ao funcionamento da Estacao de Telecomunicacoes da antiga 

TELEMAR, inaugurada em 1970 e que e responsavel pelo setor de telecomunicacoes no 

sertao paraibano, e, apesar da mesma ter sido erguida em meio ao maior conjunto de 

afloramentos rochosos da serra, sua construcao alterou consideravelmente o conjunto 

paisagistico natural de destaque que e o pico culminante do Estado. Os efeitos negativos 

da estacao sobre o local iniciaram-se dois anos antes de sua inauguracao, com a 

construcao de uma estrada sem nenhum planejamento ambiental e que da acesso ao pico 

culminante do Estado da Paraiba. Com isso, boa parte da vegetacao mais elevada 

situada na porcao Sul daquela localidade, foi desmatada. Iniciando-se, portanto, 

problemas ambientais, ecologicos e sociais inerentes a tais acoes, como vandalismo, 

exploracao agricola nao planejada, incendios florestais, entre outros. Hoje existem 

tambem uma residencia e a instalacao de varias antenas de tvs e de telecomunicacao 

movel. 

Segundo dados nao publicados (Xavier, 1992), de um trabalho de monografia 

apresentado a UFPB, 53,64% da vegetacao local era compreendida por matas 

remanescentes da antiga flora original, 35,36% era de capoeiras antigas correspondentes 
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a cultivos de sisal, enquanto que as capoeiras recentes representando os cultivos 

agricolas totalizavam 11%. Tambem na mesma epoca foram identificadas 42 especies 

da flora daquele local. 

Figura 5. Mapa dos estados de Paraiba e Pernambuco, mostrando a localizacao das 

areas de brejos de altitude: (1) Pico do Jabre, Teixeira-PB; (2) Mata de Pau-Ferro, 

municipio de Areia-PB; (3) Serra dos Cavalos, Caruaru-PE; (4) Vertentes, Bezerros-

PE; (5) Serra Negra de Floresta-PE; (6) Madre de Deus-PE; (7) Buique-PE; (8) Pedra 

Talhada-PE/AL. : (Fonte: Adaptado de Vasconcelos Sobrinho, 1971zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in Sousa & 

Gimenez, 2004). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3. O DESAFIO DA CONSER VAC^AO DOS BREJOS 

Estudos em outras florestas tropicais, com padroes de fragmentacao similares 

aos encontrados na floresta Atlantica nordestina, tern relatado a extincao de especies 

lenhosas associada a interrupcao de processos-chave, como a polinizacao e a dispersao 

(ver Corlett & Turner 1997). De acordo com Silva & Tabarelli (2000), 

aproximadamente 49% da flora de plantas lenhosas desta floresta podem se extinguir no 
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nivel regional, como consequencia da interrupcao do processo de dispersao de seus 

diasporos. Tal interrupcao esta associada ao desaparecimento de vertebrados frugivoros, 

consequencia direta da fragmentacao (perda de habitat) e da caca. Os autores previram 

que a floresta pode ser, no futuro, dominada por plantas dispersas por mecanismos 

abioticos e por aquelas dispersas por pequenos vertebrados frugivoros, menos sensiveis 

a fragmentacao. 

Perda de habitat, fragmentacao, caca, coleta seletiva de plantas e animais e, 

conseqiientemente, extincao de especies (perda de diversidade biologica). Este e o 

cenario atual nos brejos de altitude no Nordeste do Brasil, os quais poderao desaparecer 

completamente nesta decada, se uma politica de conservacao nao for implementada. O 

estabelecimento de politicas ou pianos de conservacao cientificamente defensaveis e 

uma tarefa urgente nao so para Pernambuco e Paraiba, mas tambem para o Brasil e 

varios outros paises do mundo, pois a "crise da biodiversidade" e um fenomeno global 

(Wilson 1988). 

As areas prioritarias para acoes conservacionistas no nordeste brasileiro 

englobaram 80% de quinze brejos localizados nos Estados da Paraiba e Pernambuco. 

Dos doze Brejos englobados pelos poligonos prioritarios, 11 estao classificados como 

de altissima prioridade (prioridade "A") e um como importante, mas insuficientemente 

conhecido. Os brejos de Bonito, Arcoverde e Buique nao apresentaram nenhum dos 

seus fragmentos englobados por poligonos prioritarios (tabela III) . 

A tabela IV mostra as unidades de conservacao de protecao integral que abrigam 

remanescentes de brejos de altitude. 



Tabela 3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Representatividade da vegetacao remanescente dos brejos da Paraiba e 

Pernambuco englobada pelos poligonos prioritarios para acoes no Nordeste brasileiro. 

Hit-n : loresia renianesccnie Itobgonos prioritarkis Kcnianescente us 

Ik::: , lUnrl .r.c;i:i:-i Anns priontaiiis fczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-.-i 

Areia 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA >?,M2 887,71 (A) 
Pico <lc> Jabre 5,52 209,30(A) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ternambuca 

Arooverde zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— — 
Heze rros 21,00 347,49 (A) 21.60 

Bonito 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -.CIS — — 
Brejo dos Cavalos 90,41 231,51(A) 90,41 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 i l l lO.lie • • f , . r ; — — 
' iaianh.ji:s 44,15 509,62 (Aj 44,15 

Hrejoda Macro do Uous 76,72 984,34 (Aj 76,72 

Pesqueira 82,31 9«4.3 1 i AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI 82,3 l 

Sao Vicente ; error 41,40 1351.56(A) 37,85 
S. N. Horesln 55,85 174.57(A) 5535 
Taquarilingfi do None 40,15 J23.8HAi 40,15 
Tacaratu 9 0 . 0 : 033.2211)! 96,61 

.'nunfo 103.19(A) 19,09 

loud 949,79 5956,65 678, 10 

(Fonte: Brejos vs. Unidades de Conservacao in Tabarelli & Santos, 2004). 

Tabela 4. Unidades de conservacao de protecao integral que abrigam remanescente de 

brejos de altitude. 
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(Fonte: Lima & Capobianco, 1997 in Tabarelli & Santos, 2004). 
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2. OBJETIVOS GERAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho teve por objetivo geral o estudo da guilda de abelhas e 

vespas solitarias que nidificam em cavidades pre-existentes na floresta do Pico do Jabre 

e o acompanhamento dos ciclos de fundacao de ninhos, atraves do uso da tecnica de 

ninhos-armadilha. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

No presente trabalho objetivou-se analisar: a composicao da guilda; a 

diversidade de especies; a associacao com possiveis parasitas; os ciclos de fundacao de 

ninhos; a preferencia por diferentes diametros de cavidades e altura dos ninhos-

armadilha. 

Um foco importante foi a verificacao da ocorrencia de especies de distribuicao 

restrita em florestas fechadas sempre verdes e comparar a preferencia das especies pela 

nidificacao em areas de floresta fechada, em area de clareiras ou de vegetacao aberta. 
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3. METODOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1. AREA DE ESTUDOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho com ninhos-armadilha foi desenvolvido em area de brejo pela 

primeira vez, e, visando registrar especies que nidificam em cavidades pre-existentes na 

floresta sub-perenifolia do Pico do Jabre, foram instalados blocos de madeira em 

diferentes areas na regiao do Pico, dentro do dominio da Caatinga. Em termos da fauna 

de abelhas esses estudos se restringem aos trabalhos pioneiros realizados por Ducke 

(1907; 1908; 1911) no Estado do Ceara, que incluem dados de coletas feitas na Serra do 

Baturite. 

Utilizou-se dados do projeto PIBIC. Para favorecer o registro das especies, 

inicialmente as coletas foram direcionadas para as areas de vegetacao mais fechada, 

caracteristica dos brejos, mas, como o numero de especies e ninhos coletados era muito 

pequeno, foram adicionados novos pontos amostrais nas areas de vegetacao aberta do 

entorno e em afloramentos rochosos no interior da floresta. Pretendeu-se com isso 

ampliar o esforco amostral. 

O estudo foi realizado no Pico do Jabre, um fragmento de mata Atlantica, numa 

area caracteristica de Brejo de Altitude que flea localizada a noroeste do Municipio de 

Matureia, PB entre os Meridianos 37°20' e 37°22' de Longitude Oeste de "Greenwich" 

e entre os Paralelos de 7°12' e 7°15' de Latitude Sul. O municipio de Matureia foi 

criado, recentemente, pela lei N° 6.175, de 13 de dezembro de 1995, e instalado em 1° 

de Janeiro de 1997, desmembrando-se do municipio de Teixeira. 

A area do Pico do Jabre apresenta no ponto culminante 1197m de altitude e esta 

situada a cerca de 50 km de Patos, PB. Compreende cerca de 567 ha, incluindo suas 

encostas, mas apenas metade pode ser considerada como recoberta por remanescentes 

da vegetacao sub-perenifolia. O restante inclui areas de vegetacao secundaria, de 

cultivos agricolas e de vegetacao herbacea ou arbustiva natural, associa setores de solos 

rasos ou de afloramentos rochosos (Xavier, 1992). 

De acordo com o Mapa Geologico da Paraiba (CDRM 1982), a area do Pico do 

Jabre esta geologicamente classificada como P ^ r que e constituida de rochas 



plutonicas granulares e granitoides (granito, granodiorito, tonalito e monzonito). O Pico 

do Jabre esta inserido na zona geotectonica de Teixeira, pertencente ao Pre-cambriano 

superior. A Serra de Teixeira apresenta um formato alongado, com aproximadamente 

100 km de extensao e 10 km de largura, sua litologia esta representada por biotita, 

granitos e granodioriticos, com aspecto tipico de granitos e gnaises (Sudema 1994). 

O conjunto formado pela Serra de Teixeira apresenta uma linha de escarpa muito 

ingreme, com desniveis da ordem de ate 500 m na face voltada para o pediplano 

sertanejo. A formacao deste macico residual ocorreu a partir de uma erosao diferencial 

entre as rochas xistosas do pediplano e as graniticas do macico, admitindo-se, portanto, 

a hipotese de que ela corresponde a uma linha de falha, considerando o seu tracado 

regular e o acentuado desnivel de sua encosta norte. Compreende, a area da Borborema, 

um vasto conjunto estrutural de macico ou blocos, espalhado e modelado em rocha 

granitica, migmatitos, gnaises, micaxistos, filitos e quartzitos, estes suavementes 

dobrados em domus anticlinais. Os blocos graniticos, tambem chamados matacoes, 

formam os "mares de pedra" ou "caos de blocos" (Carvalho 1982). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O CLIMA DA AREA DE ESTUDOS 

O clima na area de estudo apresenta-se com fortes modificacoes em relacao ao 

semi-arido, devido a sua geomorfologia que imprime disposicao perpendicular as 

correntes aereas dominantes. De acordo com a classificacao de Koppen, a Serra de 

Teixeira enquadra-se no tipo A W - quente e semi-umido, com chuvas de verao ate o 

outono (Lima & Heckendorff 1985). A estacao seca varia de cinco a sete meses, de 

maio a dezembro, atingindo uma precipitacao de 1% do total, de agosto a outubro. As 

maiores precipitacoes ocorrem de Janeiro a maio, periodo que corresponde a quase 70% 

do total anual. A area apresenta baixos indices pluviometricos, com uma media anual 

variando entre 800 e 1.000 mm. A temperatura media anual e superior a 20°C e a 

umidade relativa do ar media e de aproximadamente 65% (Sudema 1994). 

Deve-se considerar uma potencial contribuicao da chuva oculta proveniente dos 

nevoeiros (figura 6), que frequentemente recobrem a area (Xavier, 1992), fato ja 

comentado por Ducke (1910), em relacao a Serra do Baturite. Para uma apreciacao das 

possiveis diferencas nos valores anuais de precipitacao, pode-se citar o caso de Triunfo, 
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Pernambuco, localidade proxima que esta a 1010 m de altitude e apresenta um total 

pluviometrico medio anual de 1.227,6 mm (SUDENE, 1990b). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 6. Area do Pico do Jabre recoberta por nevoeiro as 8:30 h em 19.01.03. 
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3.3.AMOSTRAGEM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como um dos objetivos desse trabalho foi verificar a possivel ocorrencia de 

especies de distribuicao restrita em florestas fechadas dentro do Dorninio da caatinga e 

nao houve possibilidade de se trabalhar com um numero elevado de armadilhas, elas 

foram dispostas inicialmente, em locais onde a floresta se encontrava mais preservada, 

com o dossel mais fechado e de maior altura (figura 7). 

Na figura 8 sao apresentadas as medias pluviometricas mensais dos municipios 

de Teixeira e Triunfo, e totais mensais de Matureia correspondentes a um periodo do 

trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 7. Area de floresta fechada dentro do Dorninio da caatinga no do Pico do 

Jabre, Matureia, PB. 
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Teixeira 1911-1985 

Triunfo 1911-1985 

Matureia 2002-2003 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

£ 
E 

SET OUT NOV DEZ JAN ABR MAR ABR MAI JUN JUL AGO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 8. Dados pluviometricos normais dos municipios de Teixeira, PB e Triunfo, PE, 

e do periodo em estudo em Matureia, PB. 

O trabalho foi desenvolvido no periodo compreendido entre agosto de 2002 e 

julho de 2004. Foi instalado um esforco amostral em abril de 2003. Os alunos Marcio 

Geyton e Helio Chacon, foram responsaveis pela coleta de dados nos anos de 2003 e 

2004. 

Os ninhos-armadilha foram confeccionados seguindo-se o mesmo padrao dos 

ninhos utilizados em projeto semelhante desenvolvido em Patos, Paraiba. Foram 

confeccionados em cartolina preta com as seguintes dimensoes: 12; 9; 6 e 4mm de 

diametro e 10; 8; 7 e 6cm de comprimento, respectivamente, de acordo com a tecnica 

empregada por Serrano & Garofalo (1978). Uma das extremidades foi fechada com fita 

adesiva transparente, o que permitiu uma melhor visualizacao quando da presenca dos 

ninhos. 

Os ninhos foram acondicionados em orificios feitos em blocos de madeira de Ipe zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Tabebuia sp.) de 20 x 20 x 11 cm. Os blocos foram pintados com tinta a oleo na cor 

cinza para garantir uma maior durabilidade. Em cada bloco foram colocados 32 ninhos, 

16 em uma face e 16 na face oposta, sendo quatro de cada classe de diametro, 
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distribuidos de forma que haja o mesmo numero de oriffcios de cada tamanho no centro, 

na periferia e nas laterals do bloco (figura 9). 

Foram confeccionados dez blocos de madeira, totalizando 320 ninhos-armadilha, 

80 para cada classe de diametro, representando um aumento no esforco amostral do 

trabalho desde Abril de 2003. Anteriormente, eram utilizados seis blocos, totalizando 

192 ninhos-armadilha, 48 para cada classe de diametro, localizados em tres pontos. 

Esses dez blocos foram colocados em sete locais, tres desses possuem 

caracteristicas semelhantes (local de mata mais preservada), com o objetivo de registrar 

as possiveis especies de ocorrencia restrita a ambientes de mata fechada. Em cada ponto 

localizado em mata mais preservada, foram instalados dois blocos, um a 1,5 m de altura 

e outro a 7 m. Nos outros quatro locais, que fazem parte do aumento no esforco 

amostral, foram instalados blocos a uma altura de 1,5 m. Esses locais possuem 

caracteristicas bem diferentes dos definidos anteriormente. Dois deles, localizados 

proximos a um dos locais dentro da mata. E uma area de capoeira aberta, com a 

presenca de arbustos de ate 3m. Outro ponto esta localizado numa area de clareira no 

meio da mata ao lado de um lajeiro de extensao consideravel, mais proximo ao topo do 

Pico, e um quarto ponto fica localizado na entrada do parque, em area aberta, embaixo 

de uma arvoreta (figuras 10 e 11). 

Os ninhos foram inspecionados quinzenalmente com o auxilio de um otoscopio. 

Ao serem coletados os ninhos eram registrados com: identificacao do bloco, altura do 

bloco onde se encontra o ninho que foi nidificado, numero do orificio ocupado, diametro 

do orificio, lado onde se encontra o respectivo orificio e data de coleta. Transferidos 

para o laboratorio, eram acondicionados em mangueiras transparentes, devidamente 

fechadas com algodao. Novos ninhos de cartolina eram colocados nos blocos de 

madeira para nao haver reducao no numero disponivel para as abelhas e vespas. 

Os ninhos transferidos para o laboratorio eram inspecionados semanalmente para 

acompanhamento da emergencia dos adultos e de possiveis parasitas. 

As especies de abelhas foram identificadas por meio de comparacao com 

exemplares ja determinados por especialistas da colecao de abelhas da Caatinga, sob a 

responsabilidade do Prof. Dr.Fernando Zanella. 
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Figura 10.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Area de vegetacao aberta na regiao do Pico do Jabre, mostrando 

ninho-armadilha instalado a 1,5m. 
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4. R E S U L T A D O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1. ESPECIES COLETADAS E FREQUENCIA DE NIDIFICATES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao longo de dois anos de estudo foram coletados 11 ninhos de 3 especies de 

abelhas e 39 ninhos de 7 especies de vespas. Desses ninhos emergiram 120 

individuos, 70 no primeiro ano, sendo 27 abelhas e 43 vespas e 50 no segundo, sendo 2 

abelhas e 48 vespas. As tres especies de abelhas foram coletadas somente em um dos 

anos de amostragem e, dentre as vespas, as especies:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Zeta cf. argillaceum e 

Aulacophilus sp. foram coletadas no primeiro ano, e uma especie de pompilideo 

(Ageniellini), so foi coletada no segundo ano. O numero total de individuos machos de 

abelhas foi maior do que o de femeas, mas isso se deve a Megachile sp., especie de 

cujos ninhos emergiram somente machos. No caso das vespas, o numero de machos e de 

femeas foi bem aproximado (tabela V ) . 

Dentre as abelhas nidificantes, Tetrapedia sp. foi a mais abundante, em numero 

de individuos e ninhos coletados. Dentre as vespas nidificantes, Trypoxylon nitidum e 

Podium sp. apresentaram o maior numero de ninhos coletados ao longo dos dois anos de 

estudo. Zeta cf. argillaceum apresentou o menor numero de ninhos e de individuos, 

apenas um ninho com um individuo, coletado no primeiro ano do estudo. Apesar da 

especie de Ageniellini ter fundado apenas tres ninhos, desses emergiram 21 individuos, 

destacando-se quando comparada as outras especies na relacao entre numero de ninhos 

fundados e individuos emergidos. 

De dois ninhos coletados emergiram cinco individuos de Austrostelis sp., 

especie de abelha parasita. Esses ninhos deviam ser de outras especies de abelhas, mas 

infelizmente nao emergiu nenhum individuo da especie hospedeira. Em dois ninhos, 

possivelmente de vespas, nasceram varios individuos de uma especie nao identificada 

de microhymenoptera. 

Durante as revisoes dos ninhos-armadilha, foram tambem encontradas varias 

especies de inquilinos, principalmente aranhas, que fecham por muitas vezes a entrada 
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do tubo de cartolina com teias, e formigas, que constroem ninhos com varios individuos. 

No segundo ano de estudo foram coletados sete individuos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Megalopta sp., especie de 

abelha noturna da familia Halictidae, aparentemente utilizando os tubos para passar o 

dia. Uma pupa foi encontrada dentro de um tubo, tendo posteriormente emergido o 

adulto, uma especie de mariposa. 

As abelhas e vespas solitarias que nidificaram nos ninhos-armadilha 

diferenciam-se em relacao ao modo de vida. As abelhas alimentam suas crias com 

polen, enquanto que as vespas sao predadoras. Foi observada a presenca de aranhas 

como provisoes nos ninhos de Trypoxylon nitidum e de pequenas baratas nos de Podium 

sp. 

Tambem ha diferencas na arquitetura do ninho e no material utilizado, 

Megachile sp. constroi o ninho com pedacos de folhas (Figura 12). Tetrapedia sp. 

utiliza areia, aparentemente com uma camada de oleo vegetal para impermeabilizar. 

Trypoxylon nitidum usa barro somente para fazer as divisoes das celulas e nao 

revestindo as paredes das celulas (Figura 13). Podium sp. faz somente um operculo, 

com areia e pequenos cristais, impermeabilizado externamente, possivelmente com 

resina. 

Figura 12 Ninho de Megachile sp. Construido com pedacos de folhas. 

Escala = 1 cm. 



Tabela 5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Numero de ninhos e de individuos de abelhas e vespas que nidificaram em ninhos-

armadilha na regiao do Pico do Jabre, municipio de Matureia, PB, entre agosto de 2002 e julho 

de 2004. 

, . No. de No. de individuos 
E s p e C I C

 ninhos Machos Femeas Total 

Abelhas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Megachile (Austromegachile) sussurans 
2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 8 

Haliday, 1836 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
_ 

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU 

Tetrapedia sp. 7 13 6 19 

Centris tarsata (Smith, 1874) 2 1 1 2 

Total 11 22 7 29 

Vespas 

Trypoxylon nitidum (Smith, 1856) 11 10 12 22 

Podium sp. 11 1 13 14 

Stenonartonia sp. 7 8 9 17 

Zeta cf. argillaceum (L. , 1758) 1 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1 

Pachodynerus guadulpensis 4 5 7 12 

Aulacophilus sp. 2 2 2 4 

Gen. ? (Pompilidae, Ageniellini) 3 13 8 21 

Total 39 40 51 91 
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4.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FREQUENCIA DE NIDIFICATES EM RELA£AO A ALTURA DOS NINHOS-

ARMADILHA E OS DIAMETROS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PodiumzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sp. dentre onze ninhos, construiu somente um a 1,5m de altura. Dentre 

as especies de abelhas somente Tetrapedia sp. utilizou as duas classes de altura para 

construir seus ninhos, as outras duas especies utilizou a altura de 1,5m. 

Em relacao aos diametros das cavidades utilizadas, Megachile sp. nidificou 

somente em cavidades com 9mm e Tetrapedia sp. somente em cavidades com 6mm, 

Centris tarsata utilizou os diametros de 9 e 12mm. Dentre as vespas, Podium sp. e 

Stenonartonia sp. utilizaram apenas os orificios com 6 e 9mm de diametro, Trypoxylon 

nitidum utilizou o de 4mm para construir um ninho e construiu os outros dez no orificio 

de 6mm. De um modo geral, o orificio com 4mm foi pouquissimo utilizado pelas vespas 

(tabela V I ) . 

Em virtude do pequeno numero de ninhos coletados nao e possivel analisar 

estatisticamente os dados de preferencia por altura ou diametro dos orificios 

No primeiro ano de amostragem foi realizado o registro de todos os inquilinos 

observados nos ninhos, pois o seu numero foi maior que o de abelhas e vespas 

nidificantes. Comentario sobre altura e diametro (tabela V I I ) . 
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Tabela 6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Relacao estabelecida entre o numero de ninhos e a preferencia de vespas e abelhas 

pelos diametros e alturas fixadas para os blocos dos ninhos-armadilha no Pico do Jabre, 

Matureia, PB, entre o periodo de agosto de 2002 e julho de 2004. 

Especies Altura (m) Diametro (mm) 

1,5 7 4 6 9 12 

Abelhas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Megachile susurrans 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2 -
Tetrapedia sp. 5 2 - 7 - -
Centris tarsata 2 - - - 1 1 

Total 9 2 - 7 3 1 

Vespas 

Trypoxylon nitidum 5 6 1 10 - -
Podium sp. 1 10 - 10 1 -
Stenonartonia sp. 4 3 - 2 5 -

Zeta cf. argillaceum 1 - - 1 - -
Pachodynerus guadulpensis 4 - 2 2 - -
Aulacophilus sp. 2 - - - - 2 

Gen. ?(Pompilidae, Ageniellini) 1 2 - - - 3 

Total 18 21 3 25 6 5 

Tabela 7. Freqiiencia de inquilinos observados nos ninhos de abelhas e vespas solitarias 

entre o periodo de 2002-2003 no Pico do Jabre, Matureia, PB. 

Altura (m) Diametro (mm) 

1,5 7 4 6 9 12 

Aranhas 15 4 4 4 9 7 

Grilos 13 2 5 10 4 

Form i gas 4 13 1 4 9 4 

Baratas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1 - 1 1 -
Perce vej os 1 - - - 1 -
Outros 2 3 1 1 1 3 

Total 35 23 6 15 31 18 



4.3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VARIAQAO MENSAL DAS NIDIFICATES E DO NUMERO DE INDIVIDUOS 

EMERGIDOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante os dois anos de estudos as especies de abelhas foram coletadas somente 

em periodos restritos de dois meses ou menos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tetrapedia sp. construiu o maior numero 

de ninhos no periodo chuvoso (figura 14). Quanto as vespas, apesar do maior numero de 

ninhos, Trypoxylon nitidum e Podium sp., as mais coletadas, aparentemente nao 

estabeleceu relacao com o periodo seco ou chuvoso (figura 15). 

Um pequeno numero de individuos tambem foi registrado ao longo do periodo 

de estudo. Possivelmente, para as especies de abelhas nao houve relacao entre numero 

de individuos emergidos e a pluviosidade (figura 16). Ja para as vespas, um maior 

numero de individuos emergiu ao longo dos periodos secos, especialmente para as 

especies Trypoxylon nitidum, Pachodynerus guadulpensis e um genero nao identificado 

de Pompilidae, Ageniellini (figura 17). 

O intervalo de tempo entre a coleta dos ninhos e o registro de emergencia dos 

individuos foi relativamente curto tanto para as abelhas quanto para as vespas. Esse 

tempo nao corresponde exatamente ao tempo de desenvolvimento das especies, uma vez 

que as coletas de ninhos foram realizadas de quinze em quinze dias e as revisoes dos 

ninhos para verificar a presenca de individuos emergidos foram realizadas 

semanalmente. Desse modo, o tempo de emergencia pode variar quinze dias a mais do 

apresentado, pois os ninhos coletados podem ter sido fundados quinze dias antes, mas 

tambem pode ser sete dias a menos, pois quando da revisao dos ninhos os individuos 

coletados podem ter emergido uma semana antes. Porem, possivelmente as especies nao 

apresentam diapausa, visto que o tempo para emergencia dos adultos foi muito curto. 
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4.4. FREQUENCIA DAS NIDIFICA£OES EM DIFERENTES AMBIENTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As nidificacoes ocorreram em todos os pontos de amostragem, no bloco G 

ocorreram duas nidificacoes por abelhas, de cujos ninhos nasceram apenas abelhas 

parasitas do generozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Austrostelis. De um modo geral, foram fundados mais ninhos no 

ambiente de mata. Das especies com o maior numero de nidificacoes, Megachile 

susurrans, Tetrapedia sp., e Ageniellini nidificaram somente no interior da floresta. 

Dentre as abelhas, apenas Centris tarsata fundou seus ninhos somente em area 

aberta, no lajeiro localizado no meio da mata. Tambem nidificaram somente em areas 

abertas as especies de vespas Pachodynerus guadulpensis e Aulacophilus sp. O bloco D, 

localizado em floresta relativamente preservada, foi o bloco onde houve o maior 

numero de registro de nidificacoes por vespas, as mesmas somente nao nidificaram nos 

blocos A, G e H (tabela V I I I ) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 8. Numero de ninhos fundados por abelhas e vespas nos blocos localizados em diferentes 

ambientes localizados na area de estudo. Blocos: A-F: Ambiente de floresta; G: Vegetacao aberta; H: 

Area de lajeiro; I : Area aberta na entrada do Pico do Jabre. 

Especies 

N° de ninhos fundados nos blocos 

Especies No interior da mata E m areas abertas Especies 

A B C D E F G H I J 

Abelhas 

Megachile susurrans zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 2 - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - -

Tetrapedia sp. 5 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - - -

Centris tarsata - - - - - - 2 - -

Total 5 2 2 - - - 2 - -

Vespas 

Trypoxylon nitidum - 2 - 4 - - - 4 1 

Podium sp. - 2 - 4 1 4 - - -

Stenonartonia sp. - 1 - 3 1 - - 1 1 

Zeta cf. argillaceum - - - 1 - - - - -
Pachodynerus guadulpensis - - - - - - - 4 -
Aulacophilus sp. - - - - - - - 2 -
Gen. ? (Pompilidae, Ageniellini) - - 1 1 - 1 - - -

Total - 5 1 13 2 5 - 11 2 



Figura 14.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Variacao mensal do numero de ninhos fundados por abelhas no Pico do Jabre, municipio de Matureia, PB, entre 

agosto de 2002 e julho de 2004. 



Figura 15.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Variacao mensal do numero de ninhos fundados por vespas no Pico do Jabre, municipio de Matureia, PB, entre 

agosto de 2002 e julho de 2004. 
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Figura 16.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Numero de individuos de abelhas emergidos em cada mes no Pico do Jabre, Matureia, PB, entre agosto de 2002 e 

julho de 2004. 
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Figura 17.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Numero de individuos de vespas solitarias emergidos em cada mes no Pico do Jabre, Matureia, PB, entre agosto de 2002 
e julho de 2004. 



34 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. D I S C U S S A O E C O M E N T A R I O S F I N A I S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Considerando a ampliacao do esforco de coleta, era esperado um maior numero 

de ninhos fundados por abelhas e vespas, e diversidade de especies, especialmente por 

se tratar de uma area com ambientes que possuem vegetacao florestal fechada e clima 

mais umido dentro do dominio da caatinga. Em trabalho desenvolvido por Goncalves 

(2005), com tecnica semelhante a utilizada nesse trabalho, na cidade de Patos (regiao de 

caatinga com baixa pluviosidade e elevada temperatura, mas a jusante da barragem de 

um acude, situada a cerca de 50 km do Pico do Jabre), foram coletados durante dois 

anos de estudo, com quatro blocos de ninhos a menos do que o utilizado no presente 

trabalho, 240 ninhos de abelhas e 96 ninhos de vespas, para apenas 11 e 39 no Pico do 

Jabre, respectivamente. A maior riqueza de abelhas obtidas com a utilizacao de ninhos-

armadilha no Brasil foi encontrada em areas de Florestas mesofilas semi-deciduas do 

Estado de Sao Paulo, onde foram registradas de 17 a 25 especies (CamillozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. 1995; 

Gar6falo,2000). 

No conjunto das areas amostradas, foi verificado um maior numero de ninhos 

fundados por vespas do que por abelhas. Nos estudos realizados com a mesma 

metodologia em areas da Reserva Biologica Guaribas, no municipio de Mamanguape, 

PB, os ninhos-armadilha apresentaram maior ocupacao por abelhas do que por vespas 

(Aguiar & Martins 2002). Esse estudo foi realizado em tres areas distintas: uma area 

com vegetacao savanica, tipica de tabuleiro, outra de mata atlantica secundaria e uma 

terceira com vegetacao em mosaico dos dois tipos de vegetacao. Mediante constatacao 

no numero tao superior de especies e ninhos fundados na Rebio Guaribas, em relacao ao 

numero registrado no Pico do Jabre (Rebio Guaribas 176 ninhos e Pico do Jabre 120 

ninhos), e necessario considerar o esforco amostral da Rebio Guaribas que foi de 837 

ninhos-armadilha. 

Apesar da relativa padronizacao do metodo dos ninhos-armadilha, variacoes da 

metodologia dos ninhos-armadilha entre os estudos ja realizados como tipo de madeira 

do ninho-armadilha, utilizacao ou nao de tubo de cartolina e numero de ninhos-
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armadilha em cada unidade amostral podem resultar em diferencas na diversidade 

encontrada de especies de abelhas e vespas nidificantes em cavidades pre-existentes, 

alem das diferencas devidas a propria composicao e abundancia das especies de cada 

ambiente estudado. 

Mesmo o numero de abelhas e vespas nidificantes sendo relativamente pequeno 

em relacao ao numero de ninhos disponililizados em cada periodo de coleta, e possivel 

que a ocorrencia de inquilinos tenha afetado a nidificacao de abelhas e vespas, 

resultando na pequena abundancia de nidificacoes registradas. Isso por que a 

interferencia das formigas na atividade de abelhas e vespas nos ninhos-armadilha nao 

deve ser relacionada somente ao numero de ninhos de formiga registrados, pois nos 

blocos em que haviam formigas frequentemente eram vistos individuos percorrendo os 

tubos vazios, possivelmente a procura de recursos alimentares para serem carreados 

para os ninhos. Assim, caso uma abelha ou vespa iniciasse a construcao de um ninho, as 

formigas podem roubar o material depositado ou mesmo espanta-las. Algo semelhante 

pode ter ocorrido em relacao as aranhas, pois alem de nos individuos registrados 

frequentemente serem observadas teias na abertura dos tubos, era indicado que por 

algum tempo, esses ninhos-armadilha foram ocupados por aranhas. 

Uma observacao a ser registrada quando da interacao entre abelhas e vespas 

solitarias e os inquilinos, e que os individuos da especie Megalopta "halictidae" foram 

coletados durante o dia na ocasiao da revisao dos ninhos-armadilha, o que nao e comum 

a uma especie de habitos noturnos. Em outros estudos realizados no Brasil nao foram 

feitos registros quantitativos da ocorrencia de inquilinos, mas, pelo menos no estudo 

realizado em Patos, a presenca de inquilinos foi claramente menor (Zanella, observacao 

pessoal). 

As abelhas restringiram suas nidificacoes as cavidades de diametros de 6, 9 e 12 

mm, j a no trabalho de Aguiar & Martins (2002) em Mamanguape, PB, as abelhas 

utilizaram praticamente todos os diametros dos ninhos-armadilha oferecidos, com 

excecao dos de 4 mm (nesse estudo, os orificios disponibilizados eram de 4, 6, 8, 10,11, 

13 e 15 mm). As vespas ocuparam ninhos de todos os diametros. Aguiar & Martins, 

registraram que as vespas ocuparam ninhos-armadilha de somente tres diametros (4, 6 e 

8 mm), com preferencia pelos de 6 mm. Nao foram realizadas analises estatisticas, tanto 

no caso da preferencia por diferentes diametros, como no das alturas dos ninhos, em 

virtude do pequeno numero de ninhos coletados. 
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O numero de ninhos fundados nos blocos instalados no Pico do Jabre, foi maior 

para as abelhas no periodo chuvoso (Dez/Mar) do que no seco (Abr/Nov). Segundo 

relatos dos que moram no entorno, as primeiras chuvas no periodo de estudos ocorreram 

em 09.12.2003. No entanto, nao e prudente falar da sazonalidade de abelhas e vespas 

naquele entorno ja que o pequeno numero de registros nao nos da seguranca para tal 

afirmacao. Em Mamanguape, PB, onde houve um numero mais significativo de 

registros, nao foi observada variacao no numero de nidificacoes das vespas entre as 

estacoes seca e chuvosa (Aguiar & Martins 2002). 

Alem de terem nidificado somente no interior da floresta as especies de abelhas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Megachile susurrans e Tetrapedia sp. nao foram ainda registradas em areas de caatinga 

(Zanella, 2000), e possivelmente, no interior do bioma, devem ser restritas aos enclaves 

de floresta fechada. A especie de abelha M. susurrans nao foi coletada em Patos, PB, e 

sua distribuicao previamente conhecida se estende, no Brasil, da Bahia ao Rio Grande 

do Sul. Tetrapedia sp tambem nao foi coletada em Patos, PB (Zanella, inf. pessoal). A 

abelha parasita Austrostelis sp. e uma especie nova que esta sendo descrita pela Pro fa. 

Danuncia Urban da UFPR, e nunca foi coletada em areas de caatinga (Zanella, inf. 

pessoal). 

Centris tarsata deve ser tipica de areas abertas pois foi coletada somente em area 

aberta e em Patos, PB foi coletada em grande numero, sendo relativamente comum em 

areas de Caatinga (Zanella, inf. pessoal). 

Para as vespas coletadas, e possivel que Podium sp. e a especie de Pompilidae 

sejam tipicas de florestas fechadas, pois alem de terem sido coletadas somente no 

interior da floresta, nunca foram coletadas em Patos (Zanella, inf. pessoal). No caso de 

Podium sp, essa suposicao e reforcada devido a quase todos os ninhos terem sido 

fundados a sete metros de altura, uma vez que em areas de caatinga a vegetacao 

usualmente tern porte mais baixo. 

Trypoxylon nitidum e Stenonartonia sp. ocorreram tanto em areas abertas como 

no interior da floresta e ja foram coletadas em areas tipicas de caatinga, a primeira em 

Patos e a outra em Serra Negra do Norte, RN (Zanella, inf. pessoal). 

Especie que nidificou de modo freqiiente em Patos, cidade a cerca de 50 km de 

distancia e com apenas 250 m de altitude, como C. analis (Fabricius, 1804), nao 

nidificou no Pico do Jabre, o que parece ser indicativo da diferenca na composicao das 

faunas locais. E interessante, no entanto, que machos dessa especie foram coletados no 
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Pico, em local proximo a um dos locais de amostragem com ninhos-armadilha, durante 

o periodo de coletas (Zanella, informacao pessoal). 

Outro aspecto, e a constatacao de Morato & Campos (1999) de que as vespas, de 

modo geral, fundaram ninhos mais frequentemente nos locais de derrubada e nos 

fragmentos de mata menores. Esse resultado foi fortemente influenciado por duas 

especies presentes no trabalho realizado na Amazonia Central, sendo uma delaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T. 

nitidum, tambem presente no Pico do Jabre. 
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