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P REF AGIO 

Desde 1943 nosso laboratorio vem se dedicando ao estudo de popu- 

lagoes naturais de drosofilas brasileiras. Nosso primeiro trabalho nesse 

sentido foi o de fazer um inventario das especies encontradas entre nos. 

Iniciamos esse inventario com uma publicagao contendo descrigao de 21 

novas especies e redescrigao de algumas outras, coletadas principalmente 

no Estado de Sao Paulo (Dobzhansky e Pavan, 1943), Depois desse 

trabalho outros foram publicados sobre sistematica, genetica e ecologia 

de drosofilas brasileiras. 

Em nossas anotagoes contamos com um numero superior a 500.000 

moscas coletadas e classificadas desde 1946, e parte desse material serviu 

de base a elaboragao do presente trabalho. 

Como evidencia Marston Bates (1949) em seu livro "Natural History 

of Mosquitoes", ao estudo sobre Drosophila, que nao tern interesse eco- 

nomico imediato, criam-se certas dificuldades na obtengao de fundos para 

sua execugao. Nao podemos deixar de evidenciar, que, na verdade, existe 

(pelo menos entre nos) grande compreensao da importancia desses estu- 

dos pelos poderes publicos e por certas organizagoes particulares. Assim, 

desde que comegamos nossas pesquisas sobre Drosophila, em 1943, temos 

recebido apoio dos varios Reitores que passaram por nossa Universidade, 

dos Diretores de nossa Faculdade, dos Diretores da Pundagao Rockefeller, 

na pessoa do Dr. H. M. Miller Jr. que, alem de acompanhar com carinho o 

desenvolvimento de nossos trabalhos, sempre fomeceu fundos necessaries 

para subvengoes de qualquer de nossos projetos. A Forga Aerea Bra- 

sileira, nas pessoas do Brigadeiro do Ar, Eduardo Gomes e do Coronel Av. 

N. F. L. Wanderley, nunca deixou de nos fornecer passagens que solicita- 

mos para os mais longinquos lugares do Brasil. Nos Governadores, bem 

como em particulares, de varios Estados onde tivemos oportunidade de 

colher material, encontramos sempre a maxima boa vontade em ajudar. 

Cumpre-nos destacar em especial a atuagao dos Drs. Lfeopoldo das Neves 

(1949) e Alvaro Maia (1951) DD. Governadores do Estado do Ama- 

zonas, assim como do chefe da Casa Militar, Coronel Carlos de Palma 

Lima na ajuda e na atengao especial com que nos trataram todas as vezes 

que visitamos aquele Estado. No Institute Agronomico do Norte por 

varias vezes o Dr. Felisberto Camargo colocou a nossa disposigao hospe- 

dagem, condugao, laboratories e auxilio pessoal, Na Estagao Experimen- 

tal de Biologia do Ministerio da Agricultura, em Pirassununga, onde, por 

varias vezes nos hospedamos, sempre contamos com a ajuda de seus di- 

retores, Dr. Felisberto Pinto Monteiro (1948-49) e Dr. Emir Peracip 



(1951-52) alem da inestimavel colaboragao do Dr. Otto Schubart, a quem 

devemos, alem de muitas outras coisas, a escolha do local de coleta naquela 

regiao. A familia Guimaraes deu-nos inteira liberdade dentro da Fazenda 

Baguagu (Pirassununga), que e de sua propriedade. 

Os fundos de Pesquisa da Reitoria da Universidade de Sao Paulo, 

atraves de seus Presidentes, Professores Ernesto de Souza Campos (1949) 

e Zeferino Vaz (1951), sempre atenderam com alta compreensao nossos 

pedidos. O Conselho Nacional de Pesquisa, pelo seu Presidente, Almi- 

rante Alvaro Alberto da Mota e Silva e por varios de seus conselheiros, 

tern acompanhado com interesse o desenvolvimento de nossos trabalhos, 

custeando parte de muitas pesquisas em andamento em nosso laboratorio. 

Em Vila Atlantica tivemos a nossa disposigao as instalagoes da Fa- 

zenda Santa Cruz, de propriedade da Companhia Exportadora Fruticola 

Paulista Ltda. e o apoio de seu gerente, Sr. Paulo Nakandakara, e dos 

srs. Walter e Nelson Arashiro, Administradores da Fazenda. Em todas 

as excursoes para a Fazenda Santa Cruz tivemos a colaboragao do Se- 

nhor Jose Kiesnel que nos transportou em trole desde a praia ate o 

local da coleta. 

A todas as pessoas acima mencionadas, bem como a todas as outras 

que mencionaremos nas paginas que se seguem, que, de uma ou outra 

forma nos auxiliaram durante a execugao do presente trabalho, deixamos 

aqui consignados, os nossos mais sinceros agradecimentos, pois, sem sua 

ajuda pouco poderia ter sido feito. 

Agradecimento especial eu devo a meu saudoso mestre e amigo Pro- 

fessor Andre Dreyfus e a Theodosius Dobzhansky, principais responsaveis 

pela minha formagao cientifica. 

Ao Dr. Eunpedes Simoes de Paula, pelo estimulo e apoio que sem- 

pre me dispensou, sou sinceramente reconhecido. 

Ao Dr. Hans Burla, agradego as valiosas sugestoes e comentarios 

que fez ao ler o manuscrito. 

A meus colegas de laboratorio: Dr. Antonio Brito da Cunha, pelas 

valiosas sugestoes e por algumas coletas que fez; Da. Marta E. Breuer, 

pela ajuda nas excursoes e elaboragao dos graficos e pranchas; Da. Elisa 

N. Pereira Knapp, Dr. Edmundo F. Nonato, Juan Nacrur e L. E. Maga- 

lhaes, por auxilio em varias excursoes; Da. Candida de Paula Souza e 

Da. Terezinha Ungaretti, pela parte datilografica, meus agradecimentos. 

Ao Sr. Alvaro A. A. de Azevedo sou grato pela amabilidade com que 

se prontificou a rever o manuscrito. 

A minha senhora Da. Maria de Lourdes de Oliveira Pavan pelas ve- 

zes que me auxiliou em excursoes e pelo estimulo que sempre me pro- 

porcionou, minha especial gratidao. 



INTRODUQAO 

A heterogeneidade do mundo vivo supera de muito a imaginagao 

humana. Esta extraordinaria diversificagao, desde os acelulares (virus) 

ate aos mais complexos metazoarios, parece ter sido dirigida no sentido 

de satisfazer uma condigao primaria, a da perpetuagao da especie. De- 

senvolveram-se, assim, nos varies organismos, os mais variados tipos de 

vida, de reprodugao, de assogiagao e de comportamento. Sabemos desde 

Darwin que a selegao natural das variagoes hereditarias e o principal far 

tor de adaptagao e, portanto, de sobrevivencia. A ecologia moderna nos 

mostra, por outro lado, que provavelmente todos os seres vivos atuais de- 

pendem de outros seres vivos (Allee e outros, 1949). Ou melhor, os in- 

dividuos nao podem viver isoladamente, mas sao sempre membros de 

sistemas mais ou menos complexos que se integram. Ideia que nao e nova 

pois ja havia sido defendida por Espina (1877), Wheeler (1928) e ou- 

tros. O estudo dos fatores que entram em jogo no desenvolvimento 

desses sistemas (associagoes e comunidades) naturais torna-se impres- 

cindivel para que possamos compreender o problema da evolugao or- 

ganica. Para tanto, foi necessario introduzir modificagoes no conceito 

original de Selegao Natural emitido por Darwin e pregado pelos seus 

discipulos do seculo passado. Os darwinistas consideravam, sem res- 

trigoes, a competigao e a luta pela vida entre as especies e entre os 

individuos de uma mesma especie, como o estimulo principal para uma 

selegao natural efetiva. Nao ha duvida de que esse tipo de luta pela vida 

na realidade existe, mas, ele nao explicaria, por si so, as varias modelida- 

des de associagoes que encontramos entre os seres vivos, principalmente 

em regioes tropicais. E' caracteristico de regioes tropicais uma enorme 

diversificagao da flora e fauna dentro de pequenos territorios e a exis- 

tencia de associagoes nas quais especies muito proximas de animais, 

plantas ou unicelulares, vivem num mesmo "habitat". O grande atrativo 

da regiao neotropical para o naturalista esta no fato de nela estar situada 

a maior gleba de floresta tropical do globo, a floresta da bacia amazo- 

nica, onde a abundancia de especies animais e vegetais e impressionante. 

Dados quantitativos concernentes ao numero de especies e de individuos, 

seja de plantas ou de animais nas regioes tropicais, sao ainda muito es- 

cassos. Sobre plantas, fornecem-nos alguns dados quantitativos (numero 

de especies e respectivas frequencias) os trabalhos de Davis e Richards 

(1943), Richard (1936), Beard (1946), Black, Dobzhansky e Pa- 

van (1950) e Oliveira (1926). Para termos uma ideia da diversifica- 

gao floristica dos tropicos basta analisarmos alguns dados dos trabalhos 
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acima mencionados. Em florestas da Guiana Inglesa, Davis e Richards 

(1943) encontram, em qusdrados de 122 metres de lado, 59 a 94 

especies de arvores (cujo diametro era de mais de 10 cms. a altura 

de um metro do solo), e Black, Dobzhansky e Pavan (1950) encon- 

traram de 60 a 87 especies, em quadrados de 100 metres de lado, em 

Tefe (Amazonas) e Belem (Para) . 

Sobre especies animais os dados sao ainda mais escassos, existindo 

alguma coisa a respeito do numero de especies, mas muitlssimo pouco 

sobre a freqiiencia de individuos. Quanto a insetos, existem alguns dados, 

sobre os vetores de doenga, como os Culicidas, os economicamente inte- 

ressantes, como as abelhas e os de interesse para colegoes, como os Le- 

pidopteros. Temos tambem dados acerca do numero de especies de aves, 

mamiferos e alguns repteis. Em todos os casos o numero de especies nos 

tropicos e sempre maior que nas zonas temperada e frigida. O trabalho 

de Lane (1949) nos traz dados sobre zoogeografia de mosquitos, indi- 

cando o numero de especies das varias regioes do globo. Dentre as 1686 

especies endemicas, nas varias regioes zoogeograficas, 565 (31,2%) es- 

tao na regiao Neotropical e, nesta regiao, incluindo as especies cosmopo- 

litas, ocorrem 594 (32,8%) das 1812 especies de Culicidas conhecidas. 

A regiao Neotropical e a mais rica em numero de especies. Marston 

Bates, em "The Natural History of Mosquitoes" (1949), analisa a dis- 

tribuigao geografica dos mosquitos e evidencia as dificuldades que as 

populagoes desses insetos oferecem ao estudo de sua distribuigao geo- 

grafica, merce principalmente das imperfeigoes e dificuldades na classi- 

ficagao taxonomica de especies nesse grupo. O estudo das populagdes do 

genero Drosophila, por outro lado, apresenta vantagens ao especialista. 

A facilidade do cultivo em laboratorio de grande numero de especies do 

genero, o fato de podermos desse modo estudar em pormenor as relagoes 

entre ragas, sub-especies, especies, tornaram a drosofila um dos organis- 

mos preferidos para as pesquisas. Se excetuarmos o homem, provavel- 

mente em nenhum outro organism© se terao feito trabalhos tao completes 

como os realizados em populagoes naturais de D. pseudoobscura e D. per- 

similis, por Dobzhansky e colaboradores. Os Lepidopteros sao talvez os 

insetos cuja distribuigao geografica e melhor conhecida, pois ha grande 

numero de colecionadores em todas as partes do mundo. Contudo, e re- 

lativamente pouco o que sabemos sobre a fisiologia desses insetos, dada 

a dificuldade da sua manutengao em laboratorio. 

Sobre genetica de Lepidopteros (nao tropicais) existem otimos tra- 

balhos de Ford em varias especies; Goldschmidt em Lymantria; Kuhn, 

Caspari em Ephestia e varies outros. Marston Bates (1949) tentou 

empresa dessa natureza a respeito de mosquitos, e em seu livro explica 

as dificuldades que enfrentou e os trabalhos que se hao de executar para 

que possamos ter ideia da historia natural dos Culicidas. 

Quanto ao genero Drosophila, cuja manutengao em laboratorio, como 

vimos, e das mais faceis, e que proporciona tantas outras vantagens ao es- 



pecialista, apresenta por sua vez, um enigma em cujo esclarecimento mui- 

tos pesquisadores estao interessados. £sse enigma refere-se aos locais de 

criagao em ambiente natural. Muito pouco sabemos sobre a alimentagao 

natural desses insetos, mas, como pode ser visto adiante, alguma coisa ja 

foi feita nesse sentido. Procuramos, por isso, em nossas pesquisas, alem 

da analise das varias especies e suas respectivas ocorrencias, anotar, sem- 

pre que possivel, dados sobre habitos ecologicos de tais moscas. Assim, 

alem da analise da freqiiencia de moscas em iscas naturais e a preferen- 

cia de certas especies por frutas fermentadas encontradas na natureza, 

procuramos, na medida do praticavel, analisar os provaveis lugares de 

criagao em ambiente natural. 

Como foi mostrado por Patterson (1943), Wagner (1944) em 

drosofilas da zona temperada, e mais extensivamente por Dobzhansky 

e Pavan (1950) em drosofilas tropicais, em ambientes naturais as mos- 

cas formam associa^oes, onde 5, 10 ate 20 especies diferentes se nutrem 

numa mesma fonte de alimentos. O que acontece com adultos nao difere, 

provavelmente, do que se verifica com as larvas. Carson (1951) e da- 

dos do present© trabalho mostram que, duma mesma fonte de alimentos 

(frutas fermentadas, secregao do caule de plantas, etc.), encontrada na 

natureza com ovos ou larvas de Drosophila, emergem em laboratorio, de- 

pois de certo tempo, adultos de mais de uma especie. O estado larval e 

o adulto sao as duas fases da vida da mosca, nas quais as especies compe- 

tem para conseguir alimento, e parece que em ambas a selegao natural 

age de maneira semelhante, permitindo a especie a possibilidade de se 

alimentar como tambem de se desenvolver em mais de um tipo de ali- 

mento, e lado a lado com outras especies, O fato de duas ou mais especies 

poderem alimentar-se ou desenvolver—se numa mesma fonte de alimentos 

nao quer dizer que obrigatoriamente elas devam ter o mesmo tipo de 

alimentagao. Sobre um fruto fermentado pode desenvolver-se um grande 

numero de especies de levedos e bacterias, cada especie de Drosophila 

selecionando certos tipos de levedos ou um tipo de preferencia a outros 

que servem de alimentagao para outras especies. Parece-nos que asso- 

ciagoes do tipo mencionado acima, constituidas por especies relacionadas, 

sao muito freqiientes nos tropicos entre varies grupos de animais, o que 

torna o problema mais geral e nao restrito apenas ao genero Drosophila. 

O grande numero de especies de Drosophila, que normalmente encontra- 

mos em florestas tropicais, e a facilidade de sua coleta, permite-nos ana- 

lisar a estrutura de suas populagoes, os varios tipos de associagoes e o 

possivel papel da selegao natural na adaptagao das especies num meio 

ambiente tao heterogeneo. 

MATERIAL E METODO 

Usaremos no present© trabalho dados de amostras de drosofilas cole- 

tadas em varias localidades do Brasil e tres localidades da Argentina. 

Essas amostras estao assinaladas nas tabelas 1 a 5. 
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Das 183 especies de Drosophila assinaladas por Patterson e 

Wheeler (1949) na regiao neotropical, mencionaremos apenas as que 

tivemos oportunidade de encontrar em nossas amostras. Alem dessas, 

citaremos 12 outras recentemente identificadas e que nao haviam sido 

incluidas na lista dos Autores acima. Incluiremos varias especies que nao 

ocorrem entre nos, mas, que, por um motivo ou outro, se menciona neste 

trabalho. 

As moscas com as quais trabalhamos tern como alimento principal 

levedos e bacterias, pois, para atrai-las usamos, em nossas coletas, frutas 

fermentadas. Esse metodo limita o numero de especies que poderiamos 

capturar e estudar, uma vez que sao numerosas aquelas que, nao se ali- 

mentando de levedos, nao se deixam alrair por nossas iscas. Com fre- 

qiiencia, em nossas excursoes, encontramos Drosophila em fungos e flores 

e, embora, as vezes, coletassemos e analisassemos tal material, os dados 

que obtivemos sao poucos para nos levar a conclusoes. Daremos, a seguir, 

uma lista das varias especies de Drosophila, que citaremos no presente 

trabalho: 

D. addisoni — Pa van, 1950. 

D. aldrichi — Patterson e Crow, 1940. 

D. angustibucca — Duda, 1925. 

D. ananassae — Doleschall, 1858. 

D. annulimana — Duda, 1925. 

D. arapuan — Cunha e Pa van, 1947. 

D. ararama — Pa van e Cunha, 1947. 

D. arasseii — Cunha e Frota-Pessoa, 1947. 

D. arizonensis — Patterson e Wheeler, 1942. 

D. atrata — Burla e Pavan, 1953. 

D. augonoto — Pavan (no prelo). 

D. baeomya = D. latifascieformis. 

D. bandeirantorum — Dobzhansky e Pavan (1943). 

D. betari — Dobzhansky e Pavan, 1943. 

D. bocainensis — Pavan e Cunha, 1947 - 

D. bocainoides — Carson (no prelo) . 

D. busckii — Coquillett, 1901. 

D. buzzatii — Patterson e Wheeler, 1942. 

D, calloptera — Schiner, 1868. 

D. camargoi — Dobzhansky e Pavan, 1950. 

D. campestris — Burla, 1950. 

D, canalinea — Patterson e Mainland, 1944. 

D. caponei — Pavan e Cunha, 1947. 

D. capricornf — Dobzhansky e Pavan, 1943. 

D, cardini — Sturtevant, 1916. 

D. cardinoides — Dobzhansky e Pavan, 1943. 

D. dreytusi — Dobzhansky e Pavan, 1943. 



— 13 — 

D. equinoxialis — Dobzhansky, 1946. 

D. fascioloides — Dobzhansky e Pavan, 1943. 

D. flavolineata — Duda, 1925. 

D. fumipennis — Duda, 1925. 

D. fumosa — Pavan e Cunha, 1947. 

D. iunebris — Fabricius, 1787. 

D. gibberosa — Patterson e Mainland, 1943. 

D. griseolineata — Duda, 1925. 

D. guaraja — Kjng, 1947. 

D. guaramunu — Dobzhansky e Pavan, 1943. 

D. guarani — Dobzhansky e Pavan, 1943. 

D, guaru — Dobzhansky e Pavan, 1943. 

U. hydei — Sturtevant, 1921. 

D. imigrans—Sturtevant, 1921. 

D. latifasciaeiormis — Duda, 1940. 

D. mediopunctata — Dobzhansky e Pavan, 1943. 

D. mediosignata — Dobzhansky e Pavan, 1943. 

D. mediostriata — Duda, 1925. 

D. melardca — Sturtevant. 

D. melanogaster — Meigen, 1830. 

D. mirim — D. latifasciaeformis. 

D. mercatorum pararepleta — Dobzhansky e Pavan, 1943. 

D. mojavensis — Patterson e Crow, 1940. 

D. tnoju — Pavan, 1950. 

I>. montium — de Meijere, 1916. 

D. mulleri — Sturtevant, 1921. 

D, nebulosa — Sturtevant, 1916. 

D. neocardini — Streisinger, 1946. 

D. neoeliptica — Pavan e Magalhaes, 1950. 

D. neosaltans — Pavan e Magalhaes, 1950. 

D. nigricruria — Patterson e Mainland, 1943. 

D. obscura — Fallen, 1823. 

D. ornatipennis willistoni, 1896. 

D. pallidipennis — Dobzhansky e Pavan, 1943. 

D. p. centralis — Patterson e Mainland, 1944. 

D. para — Pavan e Burla, 1950. 

D, parabocainensis — Carson (no prelo). 

D. paranaensis — Barros, 1949. 

D. paulistorum — Dobzhansky e Pavan, 1943. 

D, persimilis — Dobzhansky e Epling, 1944. 

D. peruviana — Duda, 1925. 

D. poecila — Duda, 1925. 

JD. polychaeta — Patterson e Wheeler, 1942. 
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D, polymorpha — Dobzhansky e Pavan, 1943. 

D. prosaltans — Duda, 1925. 

D. pseudoobscura — Frolova, 1929. 

D. quad rum — Wiedmann, 1830. 

D. repleta — Wollaston, 1858. 

D. robusta — Sturtevant, 1916. 

D. schildi — Mallock* 1924. 

D. simulans — Sturtevant, 1919. 

D. sturtevanti — Duda, 1925, 

D. subbadia — Patterson e Mainland, 1943. 

D. succinea — Patterson e Mainland, 1944. 

D, tripunctata — Loew, 1862. 

D. tuchaua — Pavan, 1950. 

D, unipunctata — Patterson e MAINLAND, 1943. 

D. victoria — Sturtevant, 1942. 

D. virilis — Sturtevant, 1916. 

D. willistoni — Sturtevant, 1916. 

A lista acima consigna o nome da especie, o do aiitor e ano da pu- 

blicagao, o que desobriga de fazer mengao desses pormenores todas as 

vezes que tivermos de nos referir a especie. 

O fermento Fleischmann a que com freqiiencia nos referiremos nas 

paginas que se seguem corresponde a Saccharomyces cerevisiae, 

O metodo de coleta das moscas e o mesmo que foi descrito por Pa- 

van e Cunha (1947), Freire-Maia e Pavan (1950) e Dobzhansky e 

Pavan (1950). 

ZOOGEOGRAFIA DO GfcNERO DROSOPHILA 

Moscas da genero Drosophila sao encontradas em todas as regioes do 

mundo, com excegao das zonas frigidas mais extremas. Sturtevant 

(1921), fazendo um apanhado geral sobre a distribuigao geografica das 

drosofilidas, assinala cerca de 200 especies conhecidas de Drosophila e 

suas respectivas distribuigoes pelas regioes geograficas. Vinte e oito anos 

depois, Patterson e Wheeler (1949) apresentam uma lista, onde assi- 

nalam 605 especies de Drosophila. Na lista desses autores devemos ainda 

incluir 17 especies recentemente descrkas no Brasil (Cordeiro, 1949, 1 

especie; Pavan (1950), 8 especies; Malogolowkin (1950), 1 especie; 

Burla e Pavan no prelo), 3 especies; Pavan (no prelo), 3 especies) e 37 

especies descritas por Burla (no prelo), de material africano. Desse mo- 

do, contamos atualmente com cerca de 662 especies no genero Droso- 

phila distribuidas por todo o globo. £sse numero e ainda muito pequeno 

em relagao ao das especies que devem existir no mundo, pois, na zona 

neotropical, temos certeza de que nao tern numero as que ainda estao por 

se descrever. Incluindo as especies descritas depois de 1949 na tabela 
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de distribuigao das especies de Drosophila pelas seis regioes geograficas 

do globo, tabela elaborada por Patterson e Wheeler, teremos: regiao 

Neartica com 142 especies; regiao Neotropical com 203 especies; regiao Pa- 

leartica com 92 especies; regiao Etiopica com 75 especies e regiao Orien- 

tal com 116 especies. A soma total dessas especies distribuidas pelas seis 

regioes geograficas da um numero maior que o das especies conhecidas, 

porque, varias delas, existem em mais de uma regiao. Assim, as chamadas 

especies "domesticas" (ver pag. 26) existem praticamente em todas as 

partes habitadas pelo homem civilizado. Dentre as especies selvagens a 

maioria habita uma ou duas zonas geograficas. Algumas tern como cen- 

tra da area de distribuigao regioes intermediarias entre duas zonas zoogeo- 

graficas, como acontece com moscas do grupo repleta e grupo saltans 

(Patterson e Wheeler, 1949). Poucas especies selvagens podem regis- 

trar-se em mais de duas regioes, como por exemplo D. latifasciaeformis, 

que pode ser encontrada na Africa (Burla — no prelo), nos Estados 

Unidos (Wheeler, 1949) com o nome de D. baeomya e no Brasil, 

(Dobzhansky e Pavan, 1943), com o nome D. mirim, 

SUB-GENEROS E GRUPOS DE ESPECIES DE DROSOPHILA 

QUE OCORREM NA AMERICA DO SUL 
\ 

O genero Drosophila, como dissemos, comporta atualmente cerca de 

662 especies. E* tao complexo que foi dividido (Sturtevant 1939, 1942; 

Patterson e Mainland 1944; Wheeler 1949) em 8 sub-generos e sa- 

ber: Hit to drosophila Duda, Pholadoris Sturtevant, Dorsilopha Sturte- 

vant, Phloridosa Sturtevant, Sophophora Sturtevant, Drosophila Fallen, 

Siphlodora Patterson e Mainland e Sordophila Wheeler. 

Sobre o sub-genero Hirtodrosophila temos excelente revisao feita por 

Frota-Pessoa (1945), na qual o Autor cita especies conhecidas com os 

respectivos locais de ocorrencia. Nossas amostras nao contem nenhuma 

especie desse sub-generp, pois tais moscas nao se deixam atrair por le- 

vedo. (Ver tambem Frota-Pessoa, 1951) . 

Sobre o sub-genero Pholadoris temos otima revisao em Wheeler 

(1946b), onde esta incluida D. latefasciaeformis (D. tnirim), unica espe- 

cie desse sub-genero que ocorre entre nos, O sub-genero Dorsilopha con- 

tem uma especie D. busckii que, sendo cosmopolita, ocorre tambem no 

Brasil em ambiente relacionado com habitagoes humanas. No sub-genero 

Phloridosa, Sturtevant (1942) assinala cinco especies das quais quatro 

ocorrem ao extremo norte da regiao Neotropical, Mexico e Cuba. Nestes 

dois ultimos paises ocorrem tambem duas das tres especies que formam 

o sub-genero Siphlodora, O sub-genero Sordophila, formado por uma 

unica especie, e tambem neotropical e essa especie ocorre no Mexico. 

Em nossas amostras, no entanto, nao encontramos sequer uma especie 

que pudesse ser incluida em qualquer desses tres ultimos sub-generos. 
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Do sub-genero Sophophora, ocorrem dentre nos especies dos grupos sal- 

tans, willistoni e melanogaster, os quais analisaremos a seguir: 

Grupo saltans 

Pertencem ao grupo saltans dez especies conhecidas, das quais qua- 

tro foram encontradas em nossas amostras — D. sturtevanti, D, prosaltans, 

D. neosaltans e D. neolliptica. 

Grupo willistoni 

E' formado a'tualmente por onze especies, das quais dez sao comuns 

entre nos e uma delas, D. succinea, ocorre no Mexico. Dentre as dez es- 

pecies que existem na America do Sul podemos distinguir dois sub- 

grupos (willistoni e bocainensis) e quatro especies isoladas. Tentando 

relacionar as especies desse grupo, elaboramos o esquema abaixo, ba- 

seado nos dados de Spieth (1949) para seis especies e interpretando os 

dados de Malogolowkin (1952) sobre a genitalia externa de nove es- 

pecies . 

Grupo 

willistoni 

r 

Sub-gr. willistoni 

D. succinea 

D. capricorni 

Sub.gr. bocainensis 

D. nebulosa 

D. fumipennis 

D. tropicalis 

D. willistoni 

D, paulistorum 

D. equinoxialis 

D. bocainensis 

D. bocainoides 

D. parabocainensis 

No sub-grupo willistoni as especies sao muito semelhantes quanto a 

morfologia externa, sendo, no entanto, distingiiiveis pela genitalia masculi- 

na externa (Malogolowkin 1952), D. bocainensis e D. bocanoides sao 

tambem cripticas D. pare bocainensis e perfeitamente distingiiivel das ou- 

tras dues (Carson, no prelo). 

Grupo simulans 

E' um grupo muito complexo, provavelmente de origem tropical e 

sub-tropical do velho mundo (Sturtevant, 1942; Spassky e Dobzhansky, 

1950) e que deu origem a varias especies domesticas e cosmopolitas. 
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Destas ultimas ocorrem entre nos D. melanogaster, D. simulans, D. ana- 

nassae e D. montium. 

O sub-genero Drosophila e provavelmente o formado por maior nu- 

mero de especies e dele varies grupos de especies ocorrem entre nos. 

Gmpo virilis 

E* formado atualmente por cinco especies, das quais apenas D. virilia 

ocorre entre nos e parece ser especie associada a habitagoes humanas, tor- 

nando-se uma especie cosmopolita. E' encontrada nas zonas Neartica, 

Neotropical, Paleartica e Oriental. 

Grupo Tripunctata 

Pertencente a esse grupo7 Wheeler (1949) assinala Z>, tripunctata, 

D. urdpunctata e D. crocina e, como evidenciam Freire-Maia e Pavan 

(1950), a ele devem pertencer D. mediopunctata, D. mediosignata, D. me- 

diostriata alem de varias outras ainda nao descritas. E' urn grupo muito 

complex©, pois alem de apresentar muitas especies, algumas das quais 

muito proximas entre si, varias delas apresentam ainda polimorfismo quan- 

to ao desenho do abdomen, o que torna ainda mais dificil a separagao 

entre as especies. £sse grupo esta sendo trabalhado atualmente pelo Dr. 

O. Frota-Pessoa, de cujo trabalho esperamos detalhes sobre o numero 

de especies e as relagoes entre el as. 

Grupo cardini 

Desse grupo, ocorrem entre nos, D. cardinoides, D. polymorpha e D. 

neocardini. As relagoes entre as varias especies desse grupo ainda nao 

foram estudadas, e talvez a ele pertenga D. campestris como assinala 

Burla (1950). 

Grupo polychaeta 

Sturtevant (1942) e Wheeler (1949) filiam a esse grupo tres 

especies das quais apenas uma encontramos entre nos: D. polychaeta, 

Grupo immigrans 

Nesse sub-grupo Wheeler (1949) inclui 18 especies, dentre as 

quais encontramos £>. immigrans, uma especie cosmopolita, e D. me- 

diostriata que foi classificada por Dobzhansky e Pavan (1949) como 

pertencente ao grupo tripunctata, Discordamos de Wheeler (1949), 

pois, a nosso ver, D. mediostriata nao deve ser incluida no grupo immi- 

grans, visto que, de suas caracterlsticas morfologicas, apenas as cerdas 

grossas do femur coincidem com as das moscas deste ultimo gmpo. 

Como achamos que a presenga deste carater nao e suficiente para for- 

mar um grupo natural, continuaremos a inclui-la no grupo tripunctata* 
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Grupo dreyfusi 

E* grupo estritamente sul-americano e formado atualmente por qua- 

tro especies: D. dreyfusi, D, camargoi e duas outras especies cujas des- 

crigoes ainda nao foram publicadas. 

Grupo calloptera 

E? formado por D. calloptera, u. atrata, D. schildi, D. quadrum) D. 

ornatipennis e D. poedla (Burjla e Pa van, 1953), das quais as quatro 

primeiras foram encontradas na America do Sul. 

Grupo guarani 

Pertencem a esse grupo seis especies neotropicais, que podem ser 

classificadas em dois sub-gmpos (King, 1947), a saber; sub-grupo a: 

D. guarani, D. guaru, D. subbadia e sub-grupo b; D. guaramunu, D. gri- 

eeolineata e D. guaraja. As tres especies do primeiro sub-grupo sao mui- 

to semelhantes entre si e somente com bastante pratica e possivel distin- 

guir D, guarani de I>. guaru. Com material alfinetado e seco e pratica- 

mente impossivel separar qualquer mosca das tres especies desse sub- 

grupo (King 1947). Por outro lado, as especies do segundo sub-grupo 

sao perfeitamente distintas entre si pela morfologia externa. 

Grupo canalinea 

E* formado atualmente apenas por D. canalinea, mas em nossas co- 

letas, temos encontrado varias especies desse grupo que ainda nao foram 

descritas. Dentre essas especies algumas sao como que tipos de transigao 

entre D. canalinea e especies do grupo repleta, que veremos a seguir. 

Grupo repleta 

E', sem duvida, o mais complexo de todos os grupos de Drosophila. 

Apresenta grande numero de especies, algumas das quais muito proxi- 

mas entre si. Sao comuns entre nos: D, repleta, D. hydei (especies domes- 

ticas), D. mercatorum, pararepleta, D. paranaensis, D. nigrucruria e D. 

fascioloides. Varias outras especies existem, mas sao menos comuns. 

Grupo annulimana 

E' um grupo relacionado a moscas do grupo repleta, pois suas espe- 

cies apresentam a caracteristica principal da mosca daquele grupo, ou 

seja, cerdas e pelos no torax tern suas bases no centro de manchas es- 

curas. Por outro lado, as especies desse grupo apresentam tais particula- 

ridades que Sturtevant, (ver Patterson, 1943, pg. 196) acha possivel 
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estabelecer com elas um novo genero. Pertencem a esse grupo sete es- 

pecies perfeitamente separaveis em tres sub-grupos (Breuer e Pavan, 

1950): 

sub-grupo a: D. annulimana, D. araicas e D. arauna 

sub-grupo b; D. gibberosa e D, ararama 

sub-grupo c: D. arassari e D- arapuan 

Deixaremos sem classificagao definida varias especies freqiientes em 

nossas coletas, por nos faltarem dados que a tarrto nos habilitem. 

DISTRIBUigAO GECXIRAFICA DAS MAIS FREQtiENTES 

ESPECIES NEOTROPICAIS DE DROSOPHILA 

Como diz Blair (1951), o modelo mais simples de distribuigao geo- 

grafica de uma especie animal seria o da continuidade dentro da area 

de distribuigao, de modo que seja igual a densidade de individuos em 

qualquer ponto dessa area. Tenamos, neste caso, apenas dois valores 

para representar a densidade de populagao da referida especie, um valor 

X positivo, que seria valido para qualquer ponto da area de distribuigao, 

e o valor zero para qualquer outro ponto fora dessa area. Como eviden- 

cia o proprio Autor, esse modelo ideal nao e provavelmente representado 

por nenhuma especie animal existente. O que realmente se verifica e 

uma verdadeira irregularidade de distribuigao, onde pontos de alta con- 

centragao de individuos se alteram com pontos de baixa concentragao, 

existindo mesmo casos onde o animal nao e encontrado em grandes ex- 

tensoes dentro de sua propria area de distribuigao. A distribuigao das 

especies neotropicais de Drosophila se enquadra, de um modo geral, no 

esquema de Blair. Assim Dobzhansky e Pavan mostraram que, ao lado 

das grandes flutuagoes que sofrem as populagoes de varias especies nos 

diferentes meses do ano, ha grandes variagoes na densidade das popula- 

goes de drosofilas neotropicais, mesmo dentro de areas muito restritas. As- 

sim, a poucos metres de locais de alta concentragao de moscas encontra- 

mos outros, onde a densidade de individuos e minima. Mostraram, ainda, 

que esses pontos indicatives de altas e baixas concentragoes nao sao cons- 

tantes, podendo variar para concentragoes maiores ou menores, segundo 

a epoca do ano. As provaveis causas dessas variagoes dentro da area de 

distribuigao das especies, serao discutidas adiante, mais detidamente. 

Estamos perfeitamente convencidos de que os dados que temos em 

mao nao nos permitem tirar conclusoes definitivas com relagao a distri- 

buigao geografica de muitas especies, uma vez que, como dissemos, ha 

grandes flutuagoes na freqiiencia das varias especies de mes para mes, 

e, em muitos lugares, nao fizemos coletas mais que em uma epoca do ano. 

Demais, as variaveis que entram em jogo na determinagao da freqiiencia 

das especies sao tantas, que, mesmo em lugares como Mogi das Cruzes, 
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Vila Atlantica e Pirassununga, onde fizemos coletas periodicas, mais ou 

menos bimensais, durante qua'tro anos seguidos, devemos ter muita re- 

serva em nossas ilagoes. 

Ressalvando a deficiencia dos nossos dados para estabelecer as areas 

de distribui^ao, mesmo das principals especies de Drosophila na America 

do Sul, mostraremos nas tabelas 1 a 5 cifras concernentes as varias loca- 

lidades que tivemos oportunidade de estudar, assinalando as freqiiencias 

das especies mais comuns. 

Parecem-nos possiveis, entre nos, casos como o lembrado por Blair, 

de grandes regioes dentro da area de distribuigao da especie onde nao se 

regista nenhum exemplar da referida especie. Em territorio brasileiro, 

cremos que a caatinga do Nordeste pode apresentar tal situagao. Nao 

dispomos de dados a respeito da regiao, mas, e provavel, que algumas es- 

pecies sejam encontradas em locals litoraneos em todo o nordeste brasi- 

leiro, como tambem na regiao central do Brasil, sem que, no entanto, tal 

especie exista entre essas duas regioes, por causa da caatinga. O que nao 

quer dizer que na caatinga nao sejam encontradas especies de Drosophila, 

pois, como mostraram Dobzhansky e Pa van (1950), D. nebulosa pode 

ser encontrada no seio da caatinga pelo menos em fevereiro ou margo, 

epoca em que os frutos do Umbuzeiro (Spondias tuberosa) estao madu- 

ros. O ambiente da caatinga e muito especializado e apenas D, nebulosa 

foi encontrada, nessa epoca, em ambiente tipico desse tipo de flora do 

nordeste brasileiro. 

Deixaremos para outro capitulo o exame das freqiiencias relativas e 

suas flutuagoes anuais e em anos diferentes, de varias especies que en- 

contramos em Vila Atlantica, Mogi das Cruzes e Pirassununga. 

Nossas coletas foram feitas, em geral, no mato, salvo alguns casos 

em que usamos material coletado em quintals, caatinga e campos cerra- 

dos, o que se mencionara nas respectivas tabelas. 

Faremos, a seguir, um relatorio muito rapido das varias excursoes 

feitas as localidades assinaladas nas tabelas 1, 2, 3, 4 e 5. 

TERRITORIO FEDERAL DO RIO BRANCO E ESTADO 

DO AMAZONAS 

Realizamos (Prof. Th. Dobzhansky e o Autor) uma excursao ao 

Territorio do Rio Branco, em abril de 1949. Fizemos centro de nossas 

atividades nesse Territorio a cidade de Boa Vista, e, desta cidade, em 

"jeep", subimos cerca de 120 quilometros, tendo viskado e coletado mate- 

rial nas Fazendas: Vigosa, Santa Cruz e Alagadigo, Toda essa regiao ao 

norte de Boa Vista e de campos limpos, havendo poucos campos cerra- 

dos, alguma floresta ciliar e varios capoes de mato isolados em regioes 

baixas, no meio dos campos. Os capoes sao, em geral, ricos em palmeira 

Burity (Mauritia sp.), cujo fruto e muito procurado por toda sorte de 
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maimferos e, uma vez fermentados, servem de isca natural para dro- 

sofilas. 

Ainda em "jeep" descemos cerca de 60 quilometros para o sul, tendo 

acampado proximo a margem do Rio Mucajai. A regiao ao sul de Boa 

Vista e ainda de campos limpos, ate cerca de 3 quilometros antes de che- 

gar ao Rio Mucajai, quando entao bruscamente se levanta uma alta cor- 

tina formada por densa floresta amazonica. Fizemos nosso acampamento 

e coletas na margem direita do Rio Mucajai. 

Voltamos a Boa Vista e, em aviao, seguimos para Manaus. Desta 

ultima cidade subimos, em barco, o Rio Negro ate a desembocadura 

do Rio Branco. Fizemos coleta em varias picadas de seringueiros e de 

castanheiros ao longo do rio, tendo passado por Airao, Moura, Boa Es- 

peranga, Mirapenina e outras pequenas localidades nas margens dos 

Rios Joaperi e Joima, que subimos, a procure de terra firme. 

Outra excursao ao Rio Negro, de Manaus a desembocadura do Rio 

Branco, foi feita em setembro e outubro de 1951. Tomaram parte Prof. 

H. L. Carson, Dr. A. B. da Cunha e o Autor. Durante a primeira ex- 

cursao realizada em maio, o rio estava cheio e submersa a maior parte 

das numerosas ilhas. Em setembro e outubro e epoca em que o rio 

esta muito baixo, sendo por isso possivel desembarcar e tentar coletar 

moscas em qualquer ilha que se mostre favoravel. Toda essa regiao do 

Rio Negro que visitamos e coberta pela exuberante floresta amazonica 

que permanece praticamente intacta, pois a densidade de populagao 

nessa regiao e minima e, as derrubadas feitas ate hoje, sao insignifican- 

tes em relagao a extensao da floresta. 

Nova excursao nessa regiao foi feita em setembro de 1952 (Prof. 

Dobzhansky e o Autor). Desta feita fomos ate Uaupes e Igana no alto 

do Rio Negro. A floresta dessa regiao e caracteristica por dois tipos 

distintos: a) Floresta rala (caatinga para os natives), com luz abun- 

dante no solo, que e praticamente de areia; b) Floresta de terra firme, 

que e exuberante, como a maior parte da floresta amazonica, e pode ser 

encontrada na zona plana ou montanhosa da regiao. Na epoca em que 

visitamos o local havia muito poucas moscas. 

TERRIT6RIO DO ACRE E DO GUAPORE, 

Cruzeiro do Sul — Pal meres — Porto Velho 

Tomaram parte nessa excursao o Prof. Th. Dobzhansky e o Prof. 

A. G. L. Cavalcanti, do dia 5 ao dia 26 de Janeiro de 1949. Essa regiao 

esta toda dentro da floresta amazonica. Realizaram-se tres coletas di- 

ferentes nos arredores de Cruzeiro do Sul, em terra firme e varzea, e 

uma em Moa. Proximo da cidade de Rio Branco, foram feitas 8 coletas 

em Palmares. No Territorio do Guapore foram feitas coletas nos arre- 

dores de Porto Velho. 
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ESTADO DO PARA* 

Ilha Mara jo 

Coletaram ai o Prof. Th. Dobzhansky e o Autor, de 27 de agosto 

a 5 de setembro de 1949. Foram visitadas as fazendas da Familia 

Penna, situada na regiao leste da Ilha. Entramos por Soure e saimos 

pelo Cabo Maguari. Visitamos as fazendas "Meu Sossego", "Boa Espe- 

ranga", "Jilva" e "Oriente". Nessa epoca do ano, a parte da ilha que vi- 

sitamos esta, em grande parte, coberta de agua, ficando em seco as partes 

mais altas da ilha, os chamados tesos, sobre alguns dos quais encontramos 

florestas relativamente ralas, onde coletamos moscas. 

Nova excursao as fazendas "Jilva" e "Oriente" foi levada a efeito 

pelo Prof. Th. Dobzhansky, senhora e filha e Da. Lygia Brito da Cunha, 

em julho de 1952. 

BELEM DO PARA, 

Gragas ao alto espirito de colaboragao e boa vontade do Dr. Felis- 

berto Camargo, por varias vezes tivemos a oportunidade de aproveitar 

os amplos laboratorios e a agradavel hospedagem do Institute Agrono- 

mico do Norte, organizagao que ele dirige. Assim, nossa primeira visita 

a Belem do Para foi feita em companhia do Prof. Th. Dobzhansky, em 

1943, quando passamos cerca de dois meses (setembro e outubro). Des- 

sa epoca nao temos dados quantitativos, pois pela primeira vez nos dis- 

punhamos a conhecer as drosofilas da Amazonia. Em junho de 1948 o 

Autor, acompanhado de Da. Maria de Lourdes Pavan, passou cerca de 

15 dias coletando nos arredores do Instituto Agronomico do Norte. Em 

1949 o Autor teve a oportunidade de visitar novamente o Instituto Agro- 

nomic© do Norte em companhia do Prof. Th. Dobzhansky, nos meses de 

julho e setembro. Em todas essas excursoes a Belem nos limitamos a 

fazer coletas nos arredores do Instituto seja em iscas naturais seja em 

iscas artificiais de banana com fermento Fleischmann. Coletamos em flo- 

restas de terra firme, em varzea (igapo) e em florestas intermediarias 

entre essas duas, Em junho, julho e agosto de 1952 o Prof. Dobzhansky, 

senhora e filha e o Dr. A. B. da Cunha e senhora coletaram moscas nos 

arredores do Instituto Agronomico do Norte, principalmente nas var- 

zeas do Rio Aura. 

ESTADO DO MARANHAO 

Carolina e Imperatriz nas margens do Rio Tocantins. 

Tomaram parte nessa excursao o Prof. Th. Dobzhansky e o Autor, 

excursao essa levada a efeito de 29 de julho a 13 de agosto de 1949. 

De Belem, onde estavamos, tomamos aviao para Carolina. Desta cidade 

descemos o Rio Tocantins ate Maraba, fazendo uma escala em Impera- 
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triz. Nos arredores de Carolina coletamos principalmente na Ilha dos 

Botes. Em Imperatriz, coletamos na Fazenda Vitoria, de propriedade do 

Sr. Simplkio Moreira e na Fazenda Inaja, do Sr. Antonio Passarinho. 

Essa regiao toda e de transigao entre os campos cerrados e a floresta 

amazonica e e caracterizada por uma larga faixa de palmeiras de baba^u 

(Orbynia sp.). Essa regiao e, por isso, chamada "dos cocais". 

ESTADO DA BAHIA 

Salvador, Ilheus, Joazeiro e Caturd 

Temos dados de coletas resultantes de tres excursoes a esse Estado. 

Na primeira excursao, de 22 de fevereiro a 5 de margo de 1949, na qual 

tomaram parte o Prof. Th. Dobzhansky e o Autor, foram coletadas e clas- 

sificadas moscas da regiao das caatingas. Visitamos nessa epoca, Joazei- 

ro e Catuni. Em Joazeiro tivemos a oportunidade de visitar o Vale do 

Rio Salitre, cujas margens sao formadas de terra fertil no meio da caatin- 

ga bruta. Ficamos hospedados na fazenda do Sr. Lindolfo F. Dias e fl- 

zemos coletas em varios pontos do vale, do rio e no meio da caatinga. 

No meio da caatinga, embora o ambiente fosse extremamente seco e inos- 

pito, encontramos algumas moscas do genero Drosophila, sob os Umbu- 

zeiros (Spondias tuberosa), pois era epoca de frutos maduros. Catuni 

fica na borda da caatinga, e regiao mais alta e de clima mais ameno que 

o da caatinga, tem plantagoes, regioes umidas e capoeiras. Ficamos hos- 

pedados na fazenda do Coronel Alfredo Viana e coletamos moscas em 

seu pomar e arredores. 

A segunda excursao foi feita de 1 a 15 de dezembro de 1951 e nela 

tomaram parte o Prof. H. L. Carson e o Dr. Antonio Brito da Cunha. 

Nessa excursao, alem das realizadas em Salitre e Catuni, foram feitas 

coletas nos arredores de Salvador. Como as florestas nos arredores de 

Salvador foram, em sua maioria, destruidas, o resultado das coletas nao 

foi muito satisfatorio, o que obrigou o Dr. Cunha a voltar a Bahia no- 

vamente, em Janeiro de 1952, para nova coleta nas florestas proximas 

a Ilheus. Estas ultimas florestas sao quentes e umidas, do tipo comum 

encontrado ao largo da encosta da Serra do Mar, o mesmo tipo de flo- 

resta que encontramos no Rio de Janeiro e na costa paulista. 

ESTADO DE GOIAS 

Anapolis e Palmas 

De Goias temos dados de duas coletas, a primeira realizada entre 

29 de outubro e 10 de novembro de 1948, na qual tomaram parte o 

Prof. Th. Dobzhansky e o Autor. Outra, em junho de 1949, pelo Autor 

apenas. Essas excursoes foram realizadas com o fim especial de estudar 

as especies de Drosophila que vivem na regiao de campos cerrados. No 

municipio de Anapolis ficamos hospedados na Cooperativa Agricola do 
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Monjolinho, na casa pertencente ao Sr. Haroldo Levy e que dista cerca 

de 30 quilometros da cidade. A Cooperativa Agncola do Monjolinho e 

uma fazenda constituida principalmente de campos cerrados, tendo, no 

entantoy algumas florestas em vales formados nas encostas das monta- 

nhas que existem na regiao. Nesse local foram coletadas moscas em no- 

vembro de 1948 e junho de 1949. Outro lugar visitado em Goias foi o 

Municipio de Palmas, que fica na desembocadura do rio do mesmo ncme, 

no Tocantins. Essa regiao e essencialmente formada de campos cerra- 

dos apresentando nas margens dos rios algumas florestas ciliares, onde 

fazlamos nossas coletas. Palmas foi visitada apenas em novembro de 

1948. 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Angra dos Reis 

Excursao realizada em 1950, de 11 a 19 de julho. Angra dos Reis 

e uma pequena cidade do litoral fluminense, no interior de uma grande 

baia que tern sua boca fechada por uma ilha, a Ilha Grande. No interior 

da baia existem varias dezenas de ilhotas das quais visitamos cinco, 

que mostraram ser do maior interesse para nos. Todas essas ilhas sao 

muito rochosas, apesar disso, grande numero delas tern exuberante ve- 

getagao. Dentre a vegetagao das ilhas menores destacam-se palmeiras, 

a maior parte das quais ostentava frutos maduros na epoca em que la 

estivemos. Visitamos e coletamos material nas seguintes ilhas: dos 

Porcos, Emboassica, Queimada Grande, Queimada Pequena e Papagaios. 

ESTADO DE SAO PAULO 

Neste Estado empreendemos maior numero de coletas e captura- 

mos maior quantidade de moscas. Alem de varias coletas esporadicas 

realizadas em Itanhaem (dezembro de 1946 e margo de 1948), Cara- 

guatatuba e Sao Sebastiao (dezembro de 1947); Cosmopolis (janeiro 

de 1947), amostra trazida pelo Dr. Newton Freire-Maia; Xiririca (fe- 

vereiro de 1947), amostra trazida pelo Dr. Edmundo F. Nonato; arre- 

dores da cidade de Sao Paulo, em Cidade Jardim (julho de 1947); 

Aguas do Prata (julho de 1947); Horto Florestal da Cantareira, na ci- 

dade de Sao Paulo (dezembro de 1948, fevereiro de 1949, junho de 

1949, julho de 1951, agosto de 1951 — 4 coletas nos dias 20, 24, 29 e 

31), setembro de 1951, novembro de 1951, margo de 1952 (3 coletas 

nos dias 3, 13 e 20; Campos do Jordao (abril de 1950), amostra trazida 

por Da. Elisa do Nascimento Pereira Knapp; Braganga (maio de 1951), 

amostra trazida pelo Dr. A. B. da Cunha e Da. Marta E. Breuer (agosto de 

1951), amostra trazida pelo Sr. Gabriel do Prado Bueno. Temos ain- 

da dados de coletas periodicas feitas em Mogi das Cruzes, Pirassununga e 

Vila Atlantica, cuja descrigao pormenorizada daremos mais adiante. 
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ESTADO DO PARANA' 

Morretes (23 de margo de 1947); Lambedor, no Municipio de Ja- 

guariaiva (21 de Janeiro a 2 de fevereiro de 1947); Parque Nacional de 

Iguagu (22 de margo a 2 de abril de 1949), foram os pontos de coleta. 

Morretes e uma das estagoes da Estrada de Ferro que liga Curiti- 

ba a Paranagua. Fica no pe da Serra do Mar. Como a floresta tropical 

da Serra do Mar esta bastante danificada nas proximidades da Estrada 

de Ferro, coletamos moscas (o Dr. R. Lange de Morretes e o Autor) 

proximo as margens de um dos rios da encosta da serra. 

Foram feitas coletas no Municipio de Jaguariaiva, em Janeiro de 

1947. Para os lados de Lambedor, nesse municipio, a regiao apresenta 

muitos campos limpos nas partes planas e florestas relativamente ralas 

nas zonas montanhosas. O Hotel Lambedor fica numa regiao montanho- 

ss e, embora grande trecho da floresta Ja houvesse sido destruida, na 

epoca em que la estivemos ainda se encontravam varios capoes da mata 

preservada. 

O Parque Nacional do Iguagu e regiao de grandes florestas, prova- 

velmente a maior reserva florestal do Brasil depois da bacia amazonica. 

A floresta dessa regiao e tropical, mas, no inverno, o interior da floresta 

e muito mais seco e frio do que as florestas da Serra do Mar ou da bacia 

amazonica. No Parque Nacional a floresta e ainda original e esta sendo 

preservada pelo Govemo. O Prof. Th. Dobzhansky, senhora e filha e o 

Dr. A. B. da Cunha estiveram na foz do Iguagu e Parque Nacional, d.e 

22 de margo a 2 de abril de 1949, coletando e classificando as moscas 

dessa localidade, que anotamos na Tabela 5. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Santo Angelo (20 de maio de 1949); Ponta Grossa (24, 25 e 29 de 

outbro de 1951); Feliz (26, 27 e 28 de outubro de 1951). O Rio Grande 

do Sul esta fora da zona tropical e tern o inverno mais rigoroso do Brasil. 

O Dr. A. R. Cordeiro faz numerosas coletas no Rio Grande do Sul e muito 

breve dara a publicidade seus dados. 

Na Tabela 5 mostraremos apenas dados de Santo Angelo, do ma- 

terial coletado pelo Prof. Th. Dobzhansky e A. R. Cordeiro em 1949, e 

dados de Ponta Grossa e Feliz, do material coletado pelo Prof. H. L. 

Carson e F. Salzano em 1951. 

ARGENTINA 

Temos dados do delta inferior do Rio da Prata, de Buenos Aires, 

e do Parque "de TAnsienidad", cerca de 30 quilometros ao sul da cida- 

de. O delta inferior do Rio da Prata e regiao baixa, cuja vegetagao ori- 

ginal esta hoje alterada pelas plantagoes e desenvolvimento de lugares 
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adaptados aos veraneios em fins de semana. A maior parte das ilhas 

que visitamos ficam submersas nas epocas das enchentes e se caracteri- 

zam por uma vege^agao rala com capim grosso, ingazeiros e chorao. 

O "Parque de TAnsienidad" foi antiga sede de uma fazenda, na 

qual foram plantadas arvores de todos os tipos. 

E* portanto um bosque artificial e um dos raros que existe nas 

proximidades de Buenos Aires. 

Foram tambem feitas coletas em Tucuman, na base dos Andes. 

Tucuman esta situado mais ou menos no paralelo 27° na base dos An- 

des. Fizemos coletas na encosta das primeiras montanhas que ficam a 

oeste de Tucuman. Coletamos dentro da "zona del laurel y de la tipa", 

como a caracterizam Hauman e outros (1947), formada, segundo o mes- 

mo Autor, por uma selva sub-tropical higrofila. Coletamos em varies 

pontos da encosta da serra desde sua base (mais ou menos 600 metres 

de altitude) ate a altitude aproximada de 1000 metros. 

"HABITATS" NATURAIS DE ADULTOS E LARVAS DE 

DROSOPHILA NO BRASIL 

a) Adultos 

Assinalam se moscas do genero Drosophila em quintals ou em lu- 

gares afastados de habitagoes humanas. Geralmente, as especies cole- 

tadas em quintals sao diferentes das coletadas em matas e campos, e, 

dentre aquelas, vamos encontrar especies que praticamente ocorrem em 
qualquer quintal das mais diversas regioes do globo. Sao as chamadas 

cosmopolitas, que assim se classificam: D. melanogaster, D. simulans, D. 

ananassae, D. busckii, D. hydei, D. repleta, D. i mi grans, alem de algumas 

outras, menos freqiientes entre nos. Por viverem em "habitat" associa- 

do a habitagoes humanas, Patterson e Wagner (1943) chamaram- 

nas "domesticas", denominando "selvagens" aquelas que vivem em "habi- 

tat" nao associado a tais habitagoes. Na tabela 4 apresentamos algu- 

mas coletas feitas em quintals, todos porem distantes de grandes cen- 

tros. Essa e a razao do aparecimento, nessas coletas, de um grande 

numero de especies que, na verdade, sao "selvagens" entre nos, pois, da 

lista de especies apresentadas na tabela 4, apenas moscas do grupo 

repleta, D. simulans, D. melanogaster, D. ananassae e D. montium sao 

especies "domesticas". 

No Brasil, alem desse ambiente relacionado com habitagoes huma- 

nas, encontramos outros relacionados com: 

I — florestas 

II — campos cerrados 

III — campos limpos 

IV — caatingas 
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Os ambientes de floresta apresentam condigoes mais apropriadas 

para o desenvolvimento de especies de Drosophila. Ambientes tam- 

bem propicios vamos encontrar em densas florestas como as da Amazo- 

nia, de Iguagu ou da Serra do Mar, em florestas ciliares, em capoes de 

mato no meio de campos ou em pequenas reservas florestais, como en- 

contramos em Mogi das Cruzes e Pirassununga. Nesta ultima localida- 

de, como veremos adiante, a floresta e um misto entre uma floresta ciliar 

e pequena reserva florestal. 

Os campos cerrados, embora inospitos para as especies de Droso- 

phila durante os meses secos do ano, na epoca das chuvas apresentam 

grande quantidade de moscas. Nessa epoca, a quantidade de frutas 

e tambem consideravel, e achamos que nos campos cerrados existem mais 

especies que nas florestas proximas. Tivemos oportunidade de fazer al- 

gumas coletas em campos cerrados e obtivemos os resultados resumidos 

na tabela 6. 

TABELA 6 

ANAPOLIS (GOIAS) 
FAZENDA MONJOLINHO 

Junho 1949 

PIRASSUNUNGA (SAO PAULO) 
FAZENDA BAGUAQO 

Dezembro 1951 — Fevereiro 1952 — 
Maio 1952 

Mais de 300 Mais de 1000 Mais de 100 metros distante da borda 
metros distan- 
te de habita- 
coes humanas 

metros distan- 
te de habita- 
goes humanas 

da mata e pelo menos 2000 d© qual- 
quer habitagao humana. 

Sub-grupo willistoni 1.4 1.5 69.7 51.1 9.4 

D. nebulosa 6.6 6.1 4.0 9.3 9.4 

Sub-gr. bocainensis — — 0.3 — — 

D. sturtevanti 25.1 22.7 — 1.8 3.1 

D. polymorpha — — 8.4 18.7 6.2 

D. cardinoides 1.9 1.5 — 0.4 6.2 

D. campestris — — — 1.4 3.1 

Gr. tripunctata — — 1.0 0.6 9.4 

D. bandeirantomnx — — 0.9 0.1 — 

D, pallidipennis — — — 0.07 — 

Gr. simulans 21.8 18.2 9.2 8.3 6.2 

D, busckii 2.8 — — — — 

D. mirim 2.4 1.5 — 0,3 25.0 

D. nigricmria 0.9 ■— — — — 

D, fascioloides — — — 0.07 — 

D. m. pararepleia — — 0.1 2.4 15.6 

Gr. repleta 36.9 48.5 — — — 

D. annulimana — — — 0.07 — 

Gr. calloptera — — 0.1 — — 

D, guaramunu — — 6.3 4.9 6,2 

Outras — — — 0.5 — 

Niimero de moscas 211 66 903 1420 32 
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Por essa tabela vemos que em ocasioes propicias pelo menos cerca 

de 20 especies de Drosophila podem ser encontradas no campo cerrado. 

Como adiante se demonstrara, no cerrado existem (tambem condigoes para 

o desenvolvimento de larvas. 

E* interessante notarmos que em nossas amostras de coletas em cam- 

pos cerrados sao comuns especies "domesticas" como D. simtilans e D. 

melanogaster e algumas do grupo repleta. 

Nao fizemos experiencias expondo isca em campos limpos, como os 

que encontramos proximos a Boa Vista, no Territorio do Rio Branco; 

mas achamos pouco provavel que moscas vivam e se reproduzam em 

"habitats" desse tipo. Nesses campos, a vegetagao predominante e de 

grammeas, e e raro o arbusto. 

A caatinga, que apresenta situagao toda especial, e de certo modo 

semelhante as condigoes do cerrado, apenas mais extremas nas epocas das 

secas e menos propicio na epoca das chuvas. Visitamos a caatinga do norte 

do Estado da Bahia proximo a Juazeiro e encontramos (ver tabela 3) 

moscas do sub-grupo willistoni, D. nebulosa, D. sturtevanti, D. campes- 
tris, D. cardinoides, algumas especies do grupo repleta, D. latifasciaefor- 

miSj D. simulans e D. melanogaster no vale do rio Salitre, que forma 

uma faixa de terra cultivavel durante o ano inteiro. Em fevereiro, quan- 

do viskamos esse local, era epoca de frutas na caatinga, sendo abundante 

o Umbu (Spondias tuherosa) e, no interior da caatinga, sob o umbu- 

zeiro, encontramos, com freqiiencia, grande numero de D. nebulosa. 

Na ocasiao, foi a unica especie que se nos apresentou, capaz de se dis- 

tanciar da area cultivavel nas margens do Rio Salitre. 

b) Larvas 

O que acima foi explicado refere-se aos adultos da Drosophila, 

Sobre as suas larvas, relativamente pouco e o que se conhece na Htera- 

tura. Gordon (1942) conseguiu criar D. obscura no laboratorio a partir 

de larvas coletadas em secregoes de caule de Ulmus, e Dobzhansky e 

Epling (1944) conseguiram obter adultos de D. pseudoobscura em suco 

de Vitris calif ornica e Cedrus deodar a. Carson e Stalker (1950) nota- 

ram que D. robusta, D, victoria e D. melanica procuram levedos e bac- 

terias que se desenvolvem em suco de Ulmus e de doze outras especies 

de plantas deciduas. Carson (1951), mais recentemente, descobriu al- 

guns lugares de criagao de D. pseudoobscura e D. persimilis. Estas es- 

pecies podem procurar secregao de caule de Quercus kellogii e menos 

freqiientemente as larvas da primeira especie podem ser encontradas em 

secregao de Abies concolor. Entre nos poucos dados existem sobre o as- 

sunto. Aqui citaremos os que nos foi possxvel coligir no decurso do nosso 

trabalho. 

Na Fazenda Baguagu, em Pirassununga, na mata que serviu as nossas 

coletas de drosofilas, sao comuns arvores de Campomanesia cagaiteira, 

Keaersk (determinagao de D. Legrand, baseado em material colhido pelo 
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Dr. Ay It on B. Joly) cujo fruto e muito semelhante a uma uvaia, mas de 

odor desagradavel. Numa dessas arvores, em 26 de fevereiro de 1952, 

notou-se no caule uma secregao onde esvoagavam drosofilas. Com rede 

de coleta, e as vezes simplesmente com um tubo de vidro, recolhemos 

36 moscas, das quais 28 eram D. prosaltans, 5 D. sturtevanti, 1 D. armuli- 

mana e 2 do grupo canalinea, Nesse mesmo dia, em iscas de banana, ha- 

viamos coletado 8.099 individuos de cerca de 30 especies de Drosophila 

e nesse numero havia apenas 3 D. prosaltans, 5 D. annulimana, 49 D. stur- 

tevanti e 6 do grupo canalinea. Colhemos em tubos, dentno dos quais ha- 

via meio de cultura de banana e agar, a secregao do caule e trouxemos o 

produto para o laboratorio. Desse material desenvolveram 43 D. pro- 

saltans, 9 D. sturtevanti e 4 moscas do grupo canalinea, 

Ainda nesse dia, encontramos, no meio do campo cerrado, uma fruta 

fermentada com larvas de drosofila. Colocada em tubos com meio de 

cultura de banana e agar, ai nasceram: 5 D. campestris; 2 i>. guaramunu 

e 2 de uma especie de Drosophila nao descrita. 

Ainda na Fazenda Baguagu, aos 14 de dezembro de 1951, encontra- 

mos uma arvore de "Pitanga do mato" (nome local — classificada pelo 

Sr. J. F. de Toledo como Eugnia sect, stenocalyx spa) com frutos caidos 

no chao. Colocamos alguns desses frutos em tubos de vidro com meio de 

cultura comum e neles se desenvolveram: 22 moscas do sub-grupo willis- 

toni. Sobre a fruta fermentada foram coletadas 1.007 moscas de 16 espe- 

cies de Drosophila; 543 (42.92%) eram do sub-grupo willistoni. 

Na Fazenda Santa Flisa, em Mogi das Cruzes, no dia 6 de abril de 

1952, em uma de nossas picadas para coleta de drosofilas ao redor de 

um lago, encontramos frutos fermentados de maracuja (Passiflora sp.), 

e de anona (Anona sp.). Trouxemos para o laboratorio pedagos desses 

frutos, nos quais nasceram: maracuja, 15 moscas do grupo tripunctata (2 
D, mediosignata e 13 de especies nao descritas), 1 D. griseolineata e 2 

D. fumocalloptera. Anona: 8 moscas do sub-grupo willistoni, 2 griseolinea- 

ta e 3 do grupo tripunctata. Sobre a isca de anona foram capturadas 323 

moscas de 7 especies de Drosophila, das quais 148 (45.82%) eram do 

sub-grupo willistoni, 105 (32.50%) eram D. griseolineata e 30 (9.29%) 

eram do grupo tripunctata* 

Por varias outras vezes trouxemos para o laboratorio frutos fermen- 

tados encontrados no mato, sem que neles se desenvolvessem moscas. 

Muito freqiientemente as larvas morrem antes de empupar ou, se empu- 

pam, nao chegam ate imago, provavelmente em virtude de deficiencia ali- 

mentar. Em Pirassununga, em nossas excursoes posteriores a fevereiro 

de 1952, procuramos reencontrar secregao de Campomanesia cagaiteira 

sem lograrmos exito em nossa procura, 

O que parece claro dos dados que obtivemos e que, nos lugares de 

criagao de Drosophila em populagoes naturais, mais de uma especie se 

desenvolve num mesmo fruto ou numa mesma porgao de secregao de 
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caule de arvores. Mais uma vez acentuamos que isso nao indica que as 

larvas das varias especies de Drosophila se sirvam necessariamente do 

mesmo tipo de alimento. Elas podem alimentar-se de microorganismos 

diferentes que se desenvolvem numa mesma fruta. O mais provavel, no 

entanto, e que exista alimentagao comum para varias especies, que se 

mostram assim, em diversas situagoes realmente competidoras. 

FATORES DO AMBIENTE RELACIONADOS COM AS 

FLUTUAgOES DE POPULAQOES DE DROSOPHILA 

Como ja mencionamos, a analise das flutuagoes nas populagoes de 

drosofilas em ambientes tropicais e dificultada pelo excesso de variaveis 

que entram em jogo nesse processo. Essas flutuagSes dependem princi- 

palmente de duas ordens de fatores: a) grau de variabilidade genotlpica 

da especie; e b) variagoes do meio ambiente. Alem dessas, nao devemos 

desprezar as variagoes ditadas pelo acaso, que serao oportunamente apon- 

tadas. 

O grau de variabilidade de algumas especies neotropicais de Droso- 

phila foi estudado por Cunha, Burla e Dobzhansky (1950), Dobzhans- 

ky, Burla e Cunha (1950) e Cunha, Brncic e Salzano (no prelo) com 

relagao a diferentes tipos adaptativos caracterizados por inversoes cromos- 

somicas. Pa van e outros (1950) e Cavalcanti (1950) estudaram a re- 

serva hereditaria representada por gens recessivos em D. willistoni e D* 

prosaltans, respectivamente. Seja com relagao aos diferentes tipos adap- 

tativos associados a inversoes cromossomicas, seja quanto a reserva here- 

ditaria de gens recessivos, as especies estudadas mostraram, de um modo 

geral, grandes possibilidades de adaptagao gragas ao seu alto grau de 
variabilidade real e potencial. Os trabalhos acima citados sobre as inver- 

soes cromossomicas mostram que a freqiiencia de tais inversoes em popu- 

lagoes naturais deva estar diretamente relacionada com o numero de ni- 

chos ecologicos que a especie aproveita num dado ambiente. Os dados 

apresentados por Dobzhansky e Pavan (1950) e os do presente traba- 

Iho confirmam a hipotese dos Autores acima e indicam ainda que as es- 

pecies que apresentam menor freqiiencia de inversoes, embora mais espe- 

cializadas do que as especies que apresentam muitas variagoes, ainda sao 

capazes de explorar varies nichos ecologicos. 

As variagoes do meio ambiente podem filiar-se a um grande nu- 

mero de causas. Aqui, analisa-la-emos apenas sob tres aspectos: a) dife- 

rengas climaticas; b) diferengas na flora e c) numero de especies que en- 

tram nas associagoes. 

As variagoes climaticas mais acentuadas sao as devidas as estagoes 

do ano. E* corrente a ideia de que as mudangas climaticas dessa natureza 

sao pouco acentuadas nos tropicos e, portanto, pouco relevantes para a 

flora e fauna. Essa ideia e falsa e existem provas assas evidentes de que, 

mesmo em lugares dos tropicos onde as condigoes climaticas, do ponto 
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de vista meteorologico, sao as mais constantes, as arvores florescem e fru- 

tificam em epocas definidas (Backer., 1947). Entre nos, no Alto Rio 

Negro, em Uaupes, as variagoes climaticas anuais sao relativamente pe- 

quenas. Temperatura media: 24.4 julho para 26.0 novembro. Precipita- 

gao: 160.5 outubro, para, 002.2 em Janeiro. No mes de maio de 1949, 

encontramos a maior concentragao de moscas por nos conhecida em am- 

biente natural. Em duas outras visitas que fizemos a mesma regiao no 

mes de setembro (1951 e 1952) encontramos concentragoes exitremamen- 

te pequenas de moscas, embora as condigoes de temperatura e umidade 

nos parecessem otimas para a drosofila. A grende diferenga entre essas 

duas epocas e que o mes de maio e epoca de fruta e o mes de setembro 

nao o e. 

Alem desses, outros fatores podem influir no clima de uma regiao: a 

latitude, a altitude, a proximidade de grandes mananciais de agua, a vege- 

tagao e outros. Tomando os outros fatores constantes, quanto mais nos 

distanciamos do Equador, maiores serao as diferengas climaticas entre as 

estagoes. 

A altitude tern efeito mais acentuado sobre as condigoes climaticas 

que a latitude, pois pequena ascengao determina grande mudanga cli- 

matica. 

A proximidade de grandes mananciais de agua determina no local 

menor variagao de condigoes climaticas. Sendo a agua a subsdancia de 

maior calor especifico, seu aquecimento e resfriamento mostram-se muito 

mais lentos que os de qualquer outro corpo. Tern assim a agua grande 
poder de estabilizagao da temperatura. Essa e uma das causas da meior 

constancia das condigoes climaticas de locais proximos a oceanos, ma- 

res ou grandes lagos. 

A vegetagao atua como um complexo refrigerante sobre o local, gra- 

gas a maior area de evaporagao formada pelos ramos e folhas das arvo- 

res, a maior condensagao e umidade relativas. Uma floresta protege in- 

teiramente o terreno nao so contra radiagao solar diuma como a irradia- 

gao noturna, mantendo uma atmosfera propria, que, em relagao as zonas 

sem floresta, e mais fria durante o dia e mais quente durante a noite (de 
Marchj, 1952). 

Gragas a associagao de todos esses fatores, contamos em Vila Atlan- 

tica, no literal paulista (temperatura media — 18.6 em julho para 342.9 

em margo), praticamente na linha do Tropico de Capricornio, com um 

clima de verao muito semelhante ao de Belem do Para (temperatura 

media — 24.9 em fevereiro para 26.2 em outubro; precipitagao — 86.5 

em outubro para 457.0 em margo), que fica muito proximo ao Equador. 

Nesses dois lugares a fauna nao se ressente da falta de umidade mesmo 

nas epocas mais secas do ano, pois a temperatura e umidade sao sempre 

suficientemente altas. 
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Pelo mesmo motivo, Vila Atlantica, Mogl das Cruzes e Pirassununga, 

que estao praticamen<te na mesma latitude, tem climas assas diferentes, 

como veremos adiante. 

O exame de tabelas climatologicas relativas a varies anos nos mostra 

a alternancia sucessiva de anos secos e anos umidos. Essas flutua^oes se 

verificam nao so quanto a precipitagao, mas tambem quanto aos demais 

dados climatologicos (Blair, 1944). Varios Autores tentaram estabele- 

cer os chamados ciclos climaticos (weather cycles), mas, em bora nao ha- 

ja duvida sobre a existencia de tais flutuagoes, nada de positive existe 

acerca da ocorrencia de resultados semelhantes dentro dos periodos esta- 

belecidos pelos ciclos. Esses chamados ciclos sao, atualmente em nu- 

mero superior a 100, e o seu termo de periodicidade varia de 8 meses 

a 260 anos. Todos, no entanto, apresentam irregularidades ocorrendo 

mais uma vez, a nova fase do ciclo difere da anterior, tanto na extensao, 

como na intensidade (Blair, 1944) . 

Essas flutuagoes periodicas, ciclica ou nao, tem papel importante 

junto a flora e a fauna do local. Sobre a primeira (metafitas), a agao e, 

em geral, direta e o comportamento dessas plantas varia com as oscila- 

goes climaticas. Sobre os animais, elas atuam indiretamente, atraves da 

influencia que exercem sobre as plantas com as quais, por essa ou aquela 

forma, os animais se acham relacionados. Esse, pelo menos, e o aspecto 

mais importante. Indiretos tambem sao os efeitos sobre a flora microbia- 

na, principalmente leveduras, que necessitam de hidrato de carbono para 

seu desenvolvimento. Como veremos depois, as especies de Drosophila 

que estudamos estao diretamente relacionadas com a flora microbiana, re- 

fletindo, pois, as variagoes desta. 

Acrescentem-se tambem as variagoes micro-climaticas, ou seja, a di- 

ferenga de condigoes climaticas verificada entre ambientes situados a 

pequena distancia um do outro. 

Nao conseguimos determinar, diretamente, diferenga na flora mi- 

crobiana (levedos e bacterias) entre dois locais proximos, mas sujeitos 

a condigoes diversas; contudo, a existencia de sensiveis discrepancias 

das especies de Drosophila, em amostras coletadas a poucos metros de 

distancie. umas das outras, e um forte indicio de que essa diferenga 

existe. Naturalmente a flora microbiana esta intimamente condicionada 

as variagoes microclimaticas e ao tipo de vegetagao do local. 

Teremos ensejo de mostrar que drosofilas, em populagoes naturais, 

formam associagoes de especies, varias delas competindo na obtengao 

de alimentos provenientes de uma mesma fonte. Encontramos associa- 

goes que diferem umas das outras na frequencia de cada especie (em 

muitos casos a frequencia de certas especies pode ser zero). Raramente 

encontramos casos em que uma fonte de alimentos seja aproveitada 

com exclusividade por uma unica especie de Drosophila. 

Nao temos duvida de que, dada a intima relagao existente entre esses 

elementos responsaveis pela variagao do meio ambiente, nenhum deles 
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atua sozinho, mas tem fungao apenas no con junto. Acontece que, corao 

dissemos, as causas de variagoes sao tantas que, dificilmente, uma situa- 

gao se repete nos mesmos meses de anos diferentes. 

Daremos apenas um exemplo de dois tipos de associagoes que en- 

contramos sobre duas iscas naturals de um mesmo fruto, colocadas a 

cerca de 30 metros de distancia uma da outra. Em abril de 1952, na 

picada onde usualmente fazemos coletas periodicas, em Mogi das Cru- 

zes, encontramos duas arvores de anona (Anona sp.) com frutos madu- 

ros e fermentados, que serviam de iscas naturais para drosofilas. Essas 

duas arvores distam, em linha reta, aproximadamente 30 metros, ambas 

localizadas na mesma margem do lago, estando uma (isca 1) em local 

onde as arvores sao mais esparsas, e, de modo geral, menores que as do 

local onde se acha a outra (isca 2). As duas arvores que produziam 

frutas eram de tamanho equivalente, e o numero de frutas aproximada- 

mente o mesmo. E* provavel que o local onde estava a isca 2, gragas h 

maior quantidade de vegetagao e a maior altura das arvores, fosse mais 

umido que o da isca 1. Nao se assinalou diversidade de grau de fer- 

mentagao entre as frutas de uma e as de outra planta, se bem que o nu- 

mero de moscas coletadas em uma das iscas tenha sido maior que o 

dobro das colhidas na outra. (Ver tabela 7) . 

A primeira linha de cifras corresponde a percentagem das moscas 

dentro da especie e a segunda refere-se ao numero de moscas coletadas. 

As amostras das duas iscas sao muito diferentes. Poderiamos explicar 

essa discrepancia admitindo que, devido as diferengas ambientes entre 

esses dois "micro-habitats", as moscas escolhessem um local ou outro, 

a escolha das varias especies nao coincidindo. Da mesma maneira po- 

deriamos pensar numa diferenga na flora microbiana entre esses dois 

locals. Mrak e Phaff (1948) mostraram que as especies de levedos 

sao muito sensiveis as mudangas ambientes e tem nitida preferencia por 

"habitats" definidos. 

Assim, o mais provavel e que as diferengas entre essas duas asso- 

ciagoes de drosofila sejam devidas as dessemelhangas "microclimaticas", 

como tambem as diversidades entre as floras microbianas (levedos e 

bacterias) dos dois locals. 

Como dissemos na introdugao, a zona neotropical se caracteriza por 

um enorme numero de especies de Drosophila. Dados de Dobzhansky 

e Pa van (1950) e do presente trabalho revelam que essas moscas for- 

mam, em ambiente natural, associagoes de especies que concorrem na 

obtengao de alitnentos de uma mesma fonte. As fontes de alimentos 

de drosofilas adultas sao em geral, frutos fermentados, sobre os quais 

se desenvolvem numerosas especies de levedo. 

Dobhanzky, Burla e da Cunha (1950), como vimos, mostra- 

ram que a variabilidade cromossomica de D. willistoni depende do nu- 

mero de nichos ecologicos que a especie encontra dispomveis, depen- 
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dendo estes, por outro lado, da freqiiencia de ZX paulistorum. Esta 

ultima especie e muito proxima a D. willistoni, seja na morfologia ex- 

terna, seja nos habitos ecologicos e, portanto, devem ser competidoras 

em ambiente natural. Acreditamos, assim, que o comportamento de 

uma populagao de drosofilas esta de certo modo subordinado ao tipo 

de associagao da qual ela faz parte. Como a presen^a de especies com- 

petidoras pode diminuir a variabilidade cromossomica de uma especie, 

e muito provavel que tenha influencia tambem sobre o numero de 

individuos das v6rias especies dentro das associa^oes. A ausencia de 

especies competidoras permite que a populagao de uma especie se apro- 

veite mais do ambiente e, portanto, tenha sua freqiiencia aumentada. 

TABELA 7 

M0G1 DAS CRUZES — ABRIL DE 1952 
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Isca 1 45.82 4.95 1. 

148 16 4 

Isca 2 12.52 9.06 2. 

91 61 20 

Numero 

de 239 77 24 

moscas 

9.29 — — 0.31 

30 — _ 1 

29.56 4.46 6.98 1.49 

199 30 47 10 

229 30 47 11 

32.50 5.38 — — 

105 19 — 323 

31.20 —0.75 — 

210 — 5 673 

315 195 996 

COMPORTAMENTO DE POPULAgoES DE DROSOPHILA COM 

RELAQAO A DIFERENTES FONTES DE ALIMENTO 

As especies de Drosophila necessitam, em sua alimentagao, de uma 

serie de substancias, por elas obtidas no meio de cultura ou na mistura 

do meio de cultura com micro-organismos (principalmente levedo) que 

nele se desenvolvem. Delcourt e Guyenot (1910) conseguiram criar 

varias geragoes de drosofilas em fermento seco apenas, mas nao conse- 

guiram faze-lo em meio de cultura esterilizado. Varies trabalhos nesse 

sentido foram feitos depois de Delcourt e Guyenot, e Tatum (1939 e 

1941) acham que, com vitaminas Bx, B2, Be, acido nicotinico e acido pan- 

totenico, Drosophila melanogaster pode ter desenvolvimento completo. 
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Schultz e outros (1946), por seu tumo, opinam que biotina, acido 

folico e acido nucleico tambem sao necessarios. 

Em ambiente natural, as especies de Drosophila se utilizam de mi- 

cro-organismos e provavelmente tambem do substrato usado para o mi- 

cro-organismo se desenvolver. Shehata (1951) mostrou que no trato di- 

gestivo de D. pseudoobscwa podemos encontrar varias especies de le- 

vedo, e que num unico individuo nao foram encontradas mais de tres 

especies ao mesmo tempo. Na maioria dos casos encontra-se apenas 

uma, ocasionalmente duas e raramente tres especies de levedo no trato 

intestinal de uma drosofila. Segundo Shehata, isso indicaria a presenga 

de um tipo predominante de levedo nas fontes de alimentos procura- 

dos pela mosca ou a capacidade desta de selecionar os tipos de levedos 

que mais Ihe convenham (Da Cunha e outros, 1951). Estaria aqui a 

explicagao da escolha, pela mosca, de fontes de alimentos diferentes. 

Numa experiencia levada a efeito em Belem do Para, notamos que, en- 

quanto grande numero de drosofilas era atraido para a banana fer- 

mentada, iscas da banana esterilizada nao as atraiam. 

Wagner (1944 e 1949) selecionou cinco especies de Drosophila 

do grupo rmilleri e tentou cria-las em meio de cultura artificial, onde 

se desenvolvia um unico tipo de levedo, isolado de fontes naturais de 

alimento peculiar a algumas dessas especies. Usou para isso as linha- 

gens Yi, Y2, Y3, Y4 e Y7, de levedos isolados de frutos de uma cactacea 

comum no Sul dos Estados Unidos, Opunctia lindheimeri. Essas expe- 

riencias mostraram que D. rmilleri e D. arizonensis experimentam de- 

senvolvimento com qualquer dos seis tipos de levedos usados. D, al- 

drichi e D. bvzzafii conseguem seis tipos de levedo, e apenas dois deles 

sao comuns as duas especies. D, mojavensis desenvolve-se nonnalmente 

em cinco dos seis levedos usados, sendo capaz de desenvolver-se em Yi, 

que nao e suficiente para o desenvolmimento de D. buzzatii, como tam- 

bem e capaz de desenvolver-se com levedo Y3, que nao permite o de- 

senvolvimento normal de D, aldricht. Por outro lado, e incapaz de de- 

senvolver-se com Y7, que e otimo para a ultima especie citada. Assim, 

dessas cinco especies, apenas D. mulleri e D. mojavensis apresentam 

exigencias alimentares semelhantes com relagao aos seis tipos de levedos 

utilizados nessas experiencias. Certamente, estudos mais minuciosos com 

esses seis tipos de levedo, ou outros tipos, demonstrar-nos-iam as dife- 

rengas entre os habitos alimentares dessas duas especies. Um forte ar- 

gumento em favor dessa afirmagao nos e dado pela distribuigao geogra- 

fica e habitos alimentares dessas duas especies em populagoes naturais, 

D, mojavensis e encontrada nos desertos da California e comum em plan- 

tas de Echinocactus acanthodes; D. mulleri vive no Estado do Texas e 

norte do Mexico e e com freqiiencia encontrada em frutos de Opunctia 
lindheimeri, cactacea comum nessa area (Patterson, 1943; Patterson 

e Wagner 1943), 
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O fato de algumas especies de Drosophila poderem ou nao ter de- 

senvolvimento complete quando alimentadas com apenas um tipo de 

levedo, como sugeriu Wagner, parece ser devido a mutag5es chamadas 

"bioquimicas", do tipo atualmente muito estudado em neurosporas e bac- 

terias. Tais mutagoes condicionam, para a especie, a possibilidade de 

sintetizar ou nao determinadas substancias quimicas necessarias a seu 

desenvolvimento completo. As especies que nao podem sintetizar algu- 

mas substancias indispensaveis ao seu desenvolvimento tern de obter tais 

substancias, ja sintetizadas, na alimentagao, pois, caso contrario, Ihes 

seria impossivel subsistir. O fato de uma especie nao possuir a capaci- 

dade de sintetizar determinada substancia quimica nao significa que 

obrigatoriamente ela esteja levando desvantagens na natureza. Existem, 

na literatura, varies exemplos de que esse tipo de perda, em casos espe- 

ciais, pode ser vantajoso (Weir, 1946). fisse tipo de mutagao, estabe- 

lecido em especies do grupo mulleri, deve ser comum tambem em outras 

especies de Drosophila, sendo mesmo uma das causas das diferengas e 

peculiaridades ecologicas das varias especies. Trata-se de um tipo de 

variagao, cuja fixagao tern papel diverso do ponto de vista das suas con- 

seqiiencias intra ou interespecificas. Para a especie, o estabelecimento 

desse tipo de variagao favorece sua diferenciagao em ragas e sub-especies, 

etc. Para as felagoes interespecificas, seu estabelecimento e indispen- 

savel para as comunidades de especies simpatricas, pois, como demonstrou 

Gause (1934), tais especies nao podem viver por muito tempo num 

mesmo ambiente quando suas exigencias fisiologicas sao as mesmas. 

As drosofilas formam associagoes em populagoes naturais, encontran- 

do-se varias especies numa mesma fonte de alimentos. Acreditamos que, 

para cada associagao formada, uma especie deva ser mais favorecida, 

mas, suas vantagens nao sao da ordem de eliminar todas as outras, mas, 

apenas, levar uma vantagem final sobre as demais. A provavel causa 

desse comportamento das varias especies, e que, numa mesma fonte ali- 

mentar se desenvolvem varies tipos de levedo. As condigoes para fer- 

mentagao de frutos em ambiente natural variam com o tempo, verifican- 

do-se sobre eles uma sucessao das floras de micro-organismos (Mack 

e outros, 1942). Assim, a mesma fonte alimentar apresenta condigoes 

otimas para varias especies de Drosophila, mas oferece situagoes dife- 

rentes para cada uma. Desse modo, no final do process©, o valor adap- 

tativo de certo genotipo em relagao a essa fonte alimentar, sera d-do 

pela media dos valores adaptativos, apresentados por esse genotipo nas 

varias condigoes oferecidas por essa fonte de alimentos. 

A analise da frequencia das varias especies de Drosophila que ocor- 

rem em iscas naturais, como fizeram Dobzhansky e Pay an (1950), nos 

da uma ideia da diversificagao de habitos alimentares dessas especies, 

como tambem nos fomece dados sobre os tipos de associagoes de droso- 

filas, que encontramos em populagoes naturais. Os dados que obtivemos 
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sSo, como os dos Aulores acima, muito variados, pois, como vimos atras 

(Tabela 7), sobre um mesmo tipo de fruto podemos encontrar comuni- 

dades diferentes. Por outro lado, ate.^gora, so encontramos comunidades 

naturais de drosofilas sobre frutos fermentados, o que muito limita nossos 

dados nesse sentido, uma vez que rareiam no mato os frutos caidos. 

Nossas coletas periodicas, cuja descrigao faremos adiante em capi- 

tulo especial, sao feitas em iscas artificials. Apresentaremos, a seguir, 

resultados de comparagao eritre amostras de moscas coletadas sobre iscas 

naturais, com amostras de moscas coletadas em iscas artificials, na mesr 

ma epoca e em lugares proximos. Apresentaremos, tambem, dados com- 

paratives do valor atrativo de iscas aitificiais diferentes. Esperamos, com 

esses dados, mostrar ate que pOnto nossas amostras coletadas sobre iscas 

artificials indicam a fauna de drosofilas existente no local da coleta. 

Em nossa excursao a Vila Atlantica (1 a 9 de setembro de 1951) 

encontramos, em uma de nossas picadas de coleta, uma arvore de Myr- 

ciaria delicatula Berg (classificagao feita por J. F. Toledo) com frutos 

caidos no chao. Tinhamos, nessa picada, varias iscas de laranja:fermeii- 

tada e, em nossa classificagao, separamos a amostra em tres grupos: a) 

moscas coletadas nos frutos caidos de Myrciaria; b) moscas coletsdaS 

numa isca de laranja, colocada a cerca de 10 metros do tronco da Mir- 

ciaria (essa isca ficava praticamente no limite da area onde havia frutos 

de Mirciaria); c) moscas das demais iscas da picada, em numero de 4 

(estas iscas distavam de 20 a 60 metros da Mirciaria e estavam situada^ 

na regiao baixa do terreno). Na tabela 14 mostramos as freqiiencias 

relatives de algumas especies de Drosophila que encontramos nessa amos- 

tra. E' interessante notarmos que, dentre nossas numerosas coletas, esta 

foi a que nos forneceu maior numero de moscas do grupo bocainensis 

e, pelos dados, parece claro que nesses frutos de Mirciaria deveria ha- 

ver uma flora microbiana de grande poder de atragao sobre moscas desse 

grupo. Por outro lado, laranja fermentada naturalmente nao parece 

ser boa isca de atragao para essas moscas, como se depreende da mesma 

tabela. Analisando as freqiiencias das demais especies, os dados parecem 

mostrar que moscas do sub-grupo willistoni e D. polymorpha eram atrai- 

das por frutos fermentados de Myrciaria, mas preferiram a eles a laranja 

fermentada. Isto talvez explicaria a maior freqiiencia dessas duas espe- 

cies na isca de laranja proxima a Myrciaria do que nas demais iscas de 

laranja. D. capricorni e D. futmpennis como D. bocainensis^ sem duvi- 

da, foram mais atraid^s por frutos de Myrciaria do que por laranja. As 

moscas do grupo tripunctata e D. griseolineata, ao que parece, tinham 

"microhabitats" mais favoraveis na regiao baixa do terreno. Assim, sao 

'mais freqiientes nas demais iscas de laranja do que na de Myrciaria e 

na de laranja colocada proxima a esta. Na escolha, no entanto, entre os 

frutos de Myrciaria e laranja, as moscas do grupo tripunctata mostram-se 
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indiferentes e D. griseolineata prefere a laranja (ver a proporgao dessas 

especies nas colunas medianas da tabela 8). 

TABELA 8 

VILA ATLANTICA, FAZENDA SANTA CRUZ, SETEMBRO DE 1951 

Laranja com 
fermento natu- 
ral ao longo 

da picada 

Myrciaria deli- 
catula Berg 

Laranja com 
fermento natu- 
ral proximo a 

myciaria 
TOTAL 

Sub-gr. willistoni 249 209 401 255 

29.0 24.3 46.7 
D. capricorni 192 303 187 682 

28.2 44.4 27.4 
D. fumipennis 104 266 40 410 

25.4 64.9 9.7 
Sub-gr. bocainensis 5 462 36 585 

1.0 91.8 7.2 

D. polymorpha 32 8 107 147 

21.8 5.3 72.8 

Gr. tripunctata 344 113 129 586 

58.7 19.3 22.0 

D. griseolineata 348 92 191 631 

55.2 14.6 30.2 

Outras 51 19 63 133 

38.3 14.3 47.4 

Numero de moscas 1325 1472 1154 3951 

Em outra excursao a Vila Atlantica (23 de maio de 1952) encon- 

tramos infrutescencia de Embauba (Cecropia sp.) em fermentagao, pro- 

xima a uma das nossas iscas de banana. Classificamos, separadamente, 

as moscas coletadas nessas duas iscas, que estavam separadas de mais ou 

menos 6 metres, e, na tabela 9, apresentamos as frequencias de algumas 

especies em cada tipo de isca. 

Vemos que moscas sub-grupo willistoni e D, capricorni, embora vi- 

vendo no mesmo ambiente, nao tomavam parte na associagao de droso- 

filas sobre infrutescencia de Embauba. E' interessante notar que, nas 

associagoes de drosofilas, formadas sobre frutas de Anona (tabela 7) em 

Mogi das Cruzes, moscas do sub-grupo willistoni e D. capricorni vivem, 

lado a lado, com D.griseolineata, e aqui essas especies tambem vivem num 

mesmo ambiente sem, no entanto, formarem associagao. Nessa infrutes- 

cencia de Embauba, em Vila Atlantica, a flora microbiana exercia forte 

atra^ao sobre D. griseolineata, D. fumocalloptera e D. paracalloptera, pois 

estas especies nao abandonaram essa fonte de alimento por outra de 

banana e fermento Flei§chmann, colocada a apenas 6 metros de distancia. 
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TABELA 9 

VILA ATLANTICA 

23 de Maio de 1952 

Banana com 
fermento Infrutesdencm TOTAL 

Fleischmann de Embauba 

Sub-gr. willistoni 54 , 54 
100% 

D. fumipennis 32 21 53 
60.4 39.6 

D. capricorni 12 — 12 
100% —, 

Gr. tripunctata 217 54 271 
80.0 20.0 

D. fumocalloptera 4 72 76 
5,3 94.7 

D. paractalloptera 2 117 119 

1.7 98.3 
D. griseolineata 1 171 172 

0.6 99.4 

Outras 11 13 24 

45.8 54.2 

Numero de moscas 333 448 781 

A cifra superior corresponde ao numero de moscas coletadas, a inferior a 

percentagem em rela^ao as cifras da ultima coluna. 

Em Pirassununga, proximo ao local onde temos nossas cevas regu- 

lares de coletas periodices de drosofilas, existe uma palmeira (AcToconria 

sclerocarpa), cujo coco e vulgarmente chamado Macauba. Os frutos 

dessa planta serviram de isca ativa de drosofila, pelo menos durante 5 

meses, em 1952. O coco Macauba e envolto por uma polpa adocicada, 

de cerca de 2 milimetros de espessura, alem de uma casca externa, re- 

lativamente dura. Essa polpa, quando exposta, e facilmente fermentada 

e serve de otima isca para atragao de drosofilas. A simples queda do 

fruto do alto da palmeira, nao e suficiente para partir a casca e expor 

a polpa. Esse fruto e procurado por macacos, cotias e, as vezes, bois, e 

esses animais se incumbem de parti-los. Parte da polpa e deixada ao 

redor do coco depois de seu aproveitamento pelos animais, esse resto de 

polpa, quando fermentado, atrai drosofilas. 

Em nossas coletas de fevereiro, maio e junho tivemos o cuidado de 

colecionar nossas amostras, separando, do material coletado na Macau- 
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ba, o proveniente das iscas de bananas com fermento Fleischmann. A ta- 

bela 10 mostra o resultado obtido nessas tres coletas para algumas das 

30 especies que nelas cojetamos. (Ver tabela 10) . 

TABELA ' 10 

PIRASSUNUNGA — FAZENDA BAGUA^O — 1952 

FEVEREIRO MAIO JUNHO 

M B M B M B 

Sub-gr. wiUistoni 89.8 78.8 29.3 38.6 0.4 5.9 

D, fumipennis 0.6 0.4 0.5 0.4 0,4 0.1 

D. polymorpha 4.4 10.« 14.2 8.5 0.7 3.4 

Gr. tripnnctata 1.5 1.5 10.8 10.3 17.9 6.6 

D. guaramunu 1.9 2.9 31.1 27.7 80.0 79.9 

Outras 1.8 5.6 14.1 14.6 0.7 4.1 

Numero de moscas 876 1948 380 828 575 1019 

M corresponde a iscas de Macauba e B de banana. As cifras correspondem 

a percentagem em rela^ao ao numero coletado. 

Nestas tres amostras, em meses diferentes do mesmo ano, os dados 

proporcionados pelas iscas de banana nos dao boa indicagao a respeito 

de pelo menos, um tipo de comunidade que existia nesse local, na ocasiao 

de cada coleta. Referimo-nos a encontrada sobre frutos de Macauba. 

losses frutos atraiam aproximadamente as mesmas especies de Dfosophila 

e nas mesmas proporgoes em que o faziam as iscas de bananas. As va- 

riagoes das freqiiencias das varias especies, de mes para mes, foram pra- 

ticamente paralelas nos dois tipos de iscas. Existem diferengas de fre- 

qiiencia, quando comparamos os dados concernentes a moscas do sub- 

grupo wiUistoni e I>. polymorpha, em ambas as iscas, nas mesmas epocas. 

A despeito dessas diferengas, a comunidade encontrada nas iscas de ba- 

nana representa muito bem a comunidade encontrada sobre a Macauba 

que representa. 

Em nossa excursao pelo Rio Negro (de Manaus ate a foz do Rio 

Branco), em outubro de 1951, usamos iscas artificiais levadas em latas 

de 20 litres, as quais eram colocadas nas margens do rio, a noite. Na 

manha seguinte, coletavam-se as moscas atraidas. Foram usadas como 

iscas: a) banana; b) abacaxl, ambos sob a agao do fermento Fleischmann 

e c) genipapo, fermentado naturalmente. Usamos uma lata para cada 

tipo de fruto e esses frutos eram colocados de 5 a 20 metres um do 

outro. Na tabela 11 damos os dados que obtivemos, em 9 coletas em 
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ban?na e 9 correspondentes em genipapo, e apenas 3 em abacaxi. A 

percentagem corresponde a freqliencia media de cada amostra, depois 

de corrigidas as diferengas no numero de coletas para cada isca. 

TABELA 11 

RIO NEGRO — MANAUS A FOZ DO RIO BRANCO 

SETEMBRO-OUTUBRO DE 1952 

Banana com 
fermento 

Fleischmann 
9 amostras 

Abacaxi com 
fermento 

Fleischmann 
3 amostras 

Genipapo com 
fermento 
natural 

9 amostras 

TOTAL 

Sub-gr. willistoni 1432 224 659 2316 

51.83 24.32 23.85 

B, nebulosa 6 1 79 86 

6.84 3.37 89.79 

Gr. canalinea 10 4 341 355 

2.82 1.13 96.05 

t). sturfevanti 33 2 3 38 

78.59 14.35 7.06 

Outras 36 8 16 60 

60.00 13.3 26.7 

Numero de moscas 1617 239 1098 2854 

A cifra superior corresponde ao numero de moscas coletadas, a inferior k 

percentagem media de moscas coletadas por amostra. 

E' interessante notarmos que essas 9 coletas em banana e genipapo 

foram feitas ao longo da margem do rio, numa distancia superior a 300 

quilometros entre a primeira e a ultima isca. A freqiiencia relativa das 

varias especies, em cada amostra parcial, concorda perfeitamente com 

a media total das 9 amostras, representada na tabela 11. 

Sobre o genipapo havia, sem duvida, uma flora microbiana que 

atraia D. canalinea e D. nebulosa mais intensamente do que o fermento 

Fleischmann. 

Com o fim de apurarmos a diferenga de forga atrativa entre laranja 

fermentada com levedo natural e a banana com fermento Fleischmann, 

levamos a efeito as seguintes experiencias. 

Em julho de 1952, em Vila Atlantica, ao longo da picada das 

amostras mencionadas na tabela 8, fizemos seis pares de iscas artificiais. 

Cada par de iscas era composto de uma isca de laranja com fermento 

natural e a outra de banana com fermento Fleischmann separadas por 

6 a 8 metres de distancia. As freqiiencias relativas de algumas especies 
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indicam-se na tabela 12, e as freqiiencias em cada isca em particular, 

nos graficos da parte superior da prancha I. (Ver pag. 48). 

TABELA 12 

VILA ATLANTIGA — FAZENDA SANTA CRUZ, 1952 

TL TB TG 

Sub-gr. willistoni 563 172 735 
76.6 23.4 

D. fumipennis 154 131 335 

45.0 54.0 
D. capricorni 167 45 212 

78.8 21.2 
D, polymorpha 76 76 152 

50.0 50.0 
Gr. tripunctata 288 329 617 

46.7 53.3 

D. griseolineata 228 256 484 

47.1 52.9 

Outras 78 93 171 

45,6 54.4 

Numero de moscas 1554 1152 2706 

TL — total das moscas da especie coletada nas iscas de laranja. 

TB — total das moscas coletadas nas seis iscas de banana. 

TG — total das moscas coletadas nas iscas de laranja e banana. 

A cifra superior corresponde ao numero de moscas coletadas, e a 

inferior, a percentagem das moscas em relagao a TG. 

Pelos dados dessa tabela, nas colunas TL e TB, vemos que moscas 

do sub-grupo willistoni e D. capricorni preferem as iscas de laranja as 

de banana. As outras especies nao mostravam diferenga significativa 

com relagao a uma ou outra isca. 

Em agosto de 1952 levamos a efeito outras experiencias com a mes- 

ma finalidade. Aqui, no entanto, estabelecemos um campo experimen- 

tal que consta de duas picadas que se cruzam perpendicularmente no 

centro do campo. Em cada brago dessa cruz foram postas quatro iscas, 

distando uma da outra 20 metres em linha reta. Colocamos nessa cruz 

iscas alternadas de banana com fermento Fleischmann e laranja com 

fermento natural. Os dados que obtivemos estao indicados na tabela 

13, e a freqiiencia de moscas, em relagao a cada isca, nos graficos da 

prancha III. 
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TABELA 13 

PIRASSUNUNGA 

Fazenda Baguapu — Agosto de 1952 

TL TB TG 

Sub-gr. willistoni 182 57 239 

76.2 23.8 
Gr. simulons 122 35 157 

77.7 23.3 

Gr. tripunctata 196 213 409 

47.9 52.1 

D. guaramunu 259 113 372 

69.1 30.4 

D. polymorpha 55 8 63 

87.5 12.7 

Outras 130 67 197 

66.0 34.0 
Numero de moscas 944 493 1436 

TL — total de 8 amostras coletadas em iscas diferentes, de laranja com 

fermento natural. 

TB — total de iscas de banana com fermento Fleischmann. 

TG — total de todas as iscas de laranjas e bananas. 

A cifra superior corresponde ao numero de moscas coletadas e a 

inferior a percentagem em relagao a TG (Total Geral). 

Nesta experiencia, como na que foi levada a efeito em Vila Atlan- 

tica, as moscas do sub-grupo willistoni preferem as iscas de laranja com 

fermento natural a banana com fermento Fleischmann (e interessante 

notar as coincidencias de valores das percentagens de duas iscas nesta 

experiencia e na que foi feita em Vila Atlantica — Tabela 12). As 

moscas do grupo tripunctata parecem nao ter preferencia por uma ou 

outra e as do grupo simulam e D. guaramuntt preferem as iscas de 

laranja. 

Os dados apresentados mostram a complexidade do problema da 

analise de associa^oes de especies formadas por drosofilas em popula- 

goes naturais. Amostras coletadas sobre iscas artificiais nao nos for- 

necem, freqiientemente, indicagoes acerca dos tipos de associagoes exis- 

tentes nesse local. Fomecem apenas a freqiiencia de moscas de algu- 

mas especies, as que sao atraidas pelo fruto fermentado usado como 
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isca. Usando sempre o mesmo tipo de isca, em epocas diferentes do 

ano, as variagoes encontradas entre amostras de meses diferentes, podem 

ser reflexo da variagao da fauna nesse local. 

Nas experiencias que empreendemos em Vila Atlantica e Piras- 

sununga com o intuito de comparar a capacidade atrativa das iscas de 

banana com fermento Fleischmann a das iscas de laranja com fermento 

natural (tabelas 12 e 13), este ultimo tipo de isca produziu maior 

nrumero de moscas nos dois lugares. Em nossas coletas periodicas nao 

usamos laranjas com fermento natural para isca, por dois motives: prL- 

meiro, por necessitarmos de tipo uniforme de jsca, e por nao sabermos 

que tipo de levedo se desenvolve naturalmente na laranja e nem saber 

se a flora microbiana da laranja no verao e a mesma que nela se de- 

senvolve no inverno. O segundo motivo e que a laranja se torna rara 

no verao e, por isso, em certos meses do ano e dificil conseguir quanti- 

dade suficiente para as iscas. Usando-se bananas, esses dois inconve- 

nientes nao existem, pois a fermentagao e feita adicionando-se a banana 

amassada grande quantidade de fermento Fleischmann; e banana se 

encontra no mercad'o no ano todo. 

FLUTUAgoES MICROGEOGRAFICAS EM POPULAg6ES 

DE DROSOPHILA 

O metodo que usamos pata coletar drosofilas, atraindo-as com 

iscas de frutas fermentadas, fornece-nos em geral um grande numero 

de individuos. Em casos especiais, pode-se coletar tantos individuos qiie 

seriam, sem duvida, necessaries alguns dias de trabalho para classificar 

o material que poderia ser acumulado em uma hora de captura. Por 

outro lado, experiencias por nos realizadas mostraram como ja havia 

sido evidenciado por Dobzhansky e Epling (1944) que o metodo, 

muito em uso pelos entomologistas, de fazer movimentos de vai-e-vem 

com uma rede em qualquer lugar do mato ou do campo, nao nos for- 

nece, em geral, sequer um exemplar de drosofila, Experiencias de Brues 

(1933) mostraram, tambem, que colocando-se papel gomado (papel es- 

pecial para capturar moscas, prendendo-as pelas patas) em tronco de 

arvores, em varios lugares na floresta, embora se capturasse um grande 

numero de artropodos, nao se conseguiu nenhum exemplar de drosofila. 

Em suas experiencias Brues coletou 22.938 artropodos, dos quais 21.688 

eram insetos e, dentre estes, 16.502 dipteros; no entanto, nenhuma dro- 

sofila consta em sua amostra. Esta pode ser mesmo uma das razoes 

pelas quais os exemplares de drosofilidas fosseis sao muito raros. (Ver 

Mayr (1945), Stebbins (1945) e, principalmente, Simpson (1945)* 

E' interessante notar que os dados de Brues nos dao indicagao ape- 

nas do habito dos insetos e nao da sua freqiiencia na floresta. Como 

muito bem evidencia o Autor, era estranho o modo como os coletores 
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aram molestados durante o trabalho por grande quantidade de mosqui- 

tos e, no entanto, dentre os 21.688 insetos coletados, havia apenas 26 

mosquitos. Acontece qua no caso, o colecionador servia de isca de atra- 

gao ao mosquito, ao passo que o papel gomado era um ponto onde os 

mosquitos ou outros insetos passavam ao acaso, ou eram a ele levados 

pelo vento. 

Populagoes naturais de drosofilas apresentam certas particularii- 

dades em seus habitos e seu estudo foi objeto de trabalhos de varios Au- 

tores. Assim, Dobzhansky (1939) notou que no Mexico e Guatemala 

havia grande desuniformidade na distribuigao de varias especies de Dfo- 

sophila em areas muito pequenas, pois as freqiiencias das diversas espe- 

cies eram diferentes em cevas separadas de 30 a 60 metros. 

N. W. e E. A. Timofeef-Ressovsky (1940) fizeram trabalho mi- 

nucioso no assunto, em campos experimentais, nos arredores de Bedim. 

Esses campos, de 70 x 90 metros e 110 x 110 metros, foram divididos 

em quadrados eqiiidistantes, colocando-se no centro de cada quadrado 

uma isca. Coletando e analisando as moscas de cada isca em separado^ 

os Autores notaram que a distribuigao das especies nao se fazia ao acaso, 

mas havia nucleos de alta concentragao de moscas em determinados se* 

tores do campo. 

Nesse trabalho mostraram que D. melanogaster e D. funebris apre- 

sentavam desuniformidade de distribuigao de maneira mais acentuada 

do que moscas do grupo obscwa. 

Dobzhansky e Epling (1944) e Dobzhansky e Wright (1943, 

1947) observaram, na California, que D. pseudoobsctrra forma nucleos de 

alta concentragao de moscas nas proximidades de plantas velhas ou le- 

sadas de carvalho e pinheiros. A razao dessa irregularidade de distri- 

buigao, como mostrou Carson (1951), e que D. pseudoobscura e D. per- 

similis, se alimentam e se criam com fermentos e bacterias que se desen- 

volvem em certas secregoes (slime flux) do tronco de carvalho (Quercus 
kelloggii). 

Dobzhansky e Pavan (1950) analisaram as flutuagoes microgeo- 

graficas de especies tropicais de Drosopbila em campos experimentais 

da Cantareira, onde distribuiram iscas de 10 em 10 metros, em du0s li- 

nhas de 200 metros de comprimento e que se cruzavam perpendicular- 

mente no centro. Com os dados obtidos chegaram as seguintes conclu- 

soes: a) a distribuigao das moscas no campo experimental esta longe de 

ser uniforme, havendo formagao de nucleos de altas e de baixas concen- 

tragoes; b) a existencia de um nucleo de alta densidade de moscas de 

uma especie num certo ponto pode coincidir com baixa incidencia de 

moscas de outras especies; c) a distribuigao de altos e baixos graus de 

densidade no campo experimental nao e permanente, mas varia de mes 

para mes. 
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As experiencias de Dobzhansky e Pavan foram feitas numa mesma 

localidade (Horto Florestal da Cantareira, em Sao Paulo) em tres epocas 

diferentes do ano. Como temos coletas periodicas durante alguns anos 

em Vila Atlantica, Mogi das Cruzes e Pirassununga, fizemos algumas 

experiencias nesse sentido, para podermos avaliar o grau de variabili- 

dade microgeografica encontrada nessas tres localidades. 

Em Mogi das Cruzes nossas coletas sao feitas com iscas distribuidas 

em duas picadas em "mic^ohabitats,, diferentes. Uma das picadas esta 

situada ao redor de um grande lago, achando-se todas as iscas proximas 

a margem; outra picada segue o declive de um morro, ficando pois as 

iscas em altitudes diferentes, e, embora a picada tenha cerca de 600 

metres de comprimento, o desnivel entre a primeira isca e a ultima nao 

e superior a 50 metros. A isca mais baixa do morro esta a cerca de 40 

metres acima das situadas na borda do lago. Em varias de nossas coletas 

tivemos a oportunidade de classificar em separado as amostras dessas 

duas picadas e, uma das vezes, classificamos separadamente as moscas 

coletadas em cada isca. Na tabela 14 damos o numero de moscas cole- 

tadas das especies mais freqiientes. 

Como na picada ao redor do lago temos 7 iscas e na do morro ape- 

nas 6, damos abaixo de cada numero obtido, o numero medio esperado, 

depois de corrigida. As cifras da fileira inferior (base da Tabela) re- 

presentam: a primeira, o numero de vezes em que a especie ou grupo 

de especies foi mais freqiiente nas iscas do lago (L), a ultima, nas iscas 

do morro (M) e a do meio, o numero de vezes em que nao houve diferen- 

ga entre os dois "microhabitatsn. Nivel de confianga de 99%, x2 — 6.6. 

Na coluna que mostra os dados obtidos do sub-grupo willistoni, ve- 

mos que, nos mesmos meses, em anos diferentes, as preferencias das duas 

especies desse sub-grupo (ZX willistoni e D. paulistorum, que ocorrem no 

sul do Brasil, sao variaveis. Em fevereiro de 1949, coletamos maior nu- 

mero de moscas no lago que no morro, mas, no mesmo mes, em 1951, 

o resultado foi inverso. O mesmo aconteceu para o mes de abril de 

1950 e abril de 1952, maio de 1950 e maio de 1952, dezembro de 1949 

e dezembro de 1950. Vemos, portanto, que o sub-grupo willistoni nao 

mostrou preferencia restrita por um ou por outro desses "microhabitats". 

Analisando os dados pelo x2 para um nivel de confianga de 99% (x2 — 

6.6), moscas do sub-grupo willistoni foram encontradas com maior fre- 

quencia 4 vezes no lago, 7 vezes no morro e 6 vezes em freqiiencia igual 

nos dois "mic^ohabitats,,. 

D. capricomi parece ter preferencia pelos "microhabitats" das iscas 

do morro, mas, em setembro de 1951 e dezembro de 1950, moscas dessa 

especie foram mais freqiientes nas proximidades do lago do que no morro. 

Foram encontradas com maior freqiiencia 2 vezes no lago e 6 vezes no 

morro; em nove outras vezes nao se registou diferenga sensivel de um 

para outro lugar. 
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Moscas do sub-grupo bocainensis foram encontradas, de modo geral, 

em pequeno numero. Nas ocasioes em que tivemos numero razoavel- 

mente grande de moscas, elas foram mais freqixentes nas proximidades do 

lago (3 vezes). Em margo de 1950 havia maior freqiiencia nas iscas do 

morro (1 vez), Em grsnde numero de vezes (12), nao se assinalou di- 

ferenga. Moscas do grupo tripunctata mostram indiscutivel preferencia 

para as iscas proximas ao lago (11 vezes), mas, em margo de 1950, elas 

foram mais freqiientes no morro (1 vez) e outras 5 vezes nao apresen- 

taram diferengas senslveis. Nao e diverse o que sucede com D. angus- 

tibuca, que pertence ao grupo tripunctata. D. bandeirantorum e, tam- 

bem, em geral, mais abundante nas iscas proximas ao lago (5 vezes), 

mas, em abril de 1952, maio de 1950 e julho de 1951 foi capturada em 

maior abundancia nas iscas do morro (3 vezes) e, nas novas outras vezes 

nao apresentou diferengas sensiveis. D. polymorpha, D. griseolineata e O. 

guaramunu mostram comportamento semelhante ao de outras especies 

mencionadas, podem ter preferencia para um dos locais, mas sao as ve- 

zes encontradas em maior abundancia em outro. 

Os graficos da prancha I (parte referente a coletas de Mogi das 

Cruzes) representam as distribuigoes de algumas especies nas iscas indi- 

viduais das duas picadas. 

Pelos varios graficos, tanto os relatives a picada do lago como aos 

da picada do morro, as varias especies apresentam uma distribuigao muito 

irregular, comparavel as variagoes encontradas por Dobzhansky e Pa- 

van (1950) na Cantareira. Experiencias semelhantes fizemos em Piras- 

sununga, Nessa regiao encontramos, preservada, uma gleba de floresta, 

sendo de mata comum a regiao proxima as margens do rio, havendo uma 

de plantagao de coco Baguagu (Orbignia sp.) entremeada de arvores da 

floresta ate mais ou menos dois quilometros da margem do rio. Em con- 

tinuagao a zona de coqueiros encontramos campos cerrados ou terra cul- 

tivada. Dada a falta de informagoes precisas, nada sabemos sobre a ori- 

gem desses coqueiros de Baguagu, nessa regiao. Apuramos apenas que 

essa floresta de coqueiros, misturada com arvores do mato, existe na re- 

giao ha mais de 50 anos. Preparamos nesse local 18 iscas diferentes, 

sendo 8 delas na regiao das palmeiras, proxima ao cerrado, e 10 perto das 

margens do rio. Sem duvida esses dois lances da floresta formam "mi- 

crohabitats" diferentes, seja quanto ao clima, seja quanto a vegetagao, 

pois, enquanto a regiao das palmeiras e formada de mais de 80% de 

plantas de Baguagu e esta proxima ao bordo do cerrado, essas plantas 

nao existem na vizinhanga das margens do rio. (Ver tabela 15). 

Como na picada proxima ao rio temos 10 iscas e na proxima ao 

cerrado apenas 8, na tabela 15 damos, abaixo de cada numero de indi- 

viduos da especie obtido em cada amostra, o numero de individuo es- 

perado, depois de corrigida a diferenga do numero de iscas das duas 

picadas. As cifras da fileira mais inferior da tabela correspondem; a pri- 
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meira ao numero de vezes em que a especie foi mais freqiiente proximo 

ao rio, a ultima proximo as palmeiras e a do meio ao numero de vezes 

em que nao houve diferenga no numero de individuos colhidos nos doia 

"microhabitats". As cifras da fileira inferior da tabela foram calculadas 

com o auxilio do para um nivel de confianga de 99%. 

As moscas do grupo tripunctata sao, em geral, mais numerosas nas 

iscas proximas ao rio, tendo sido semelhantes as suas freqiiencias nos 

dois "microhabitats" em fevereiro de 1951 e 1952, abril de 1949, 1951 

e 1952 e dezembro de 1950. Em fevereiro de 1950, a ocorrencia foi 

maior nas iscas das palmeiras, embora nesse mesmo mes, em 1951 e 

1952, se revelasse em iguais proporgoes. Para um nivel de confianga de 

99% (x2 6.6) encontramos moscas do grupo tripunctata mais freqiientes 

na vizinhanga do rio, 10 vezes, apenas 1 vez com freqiiencia maior nas 

palmeiras, nao se registando, por 6 vezes, diferengas sensiveis, D. ban- 

deirantorum e, em geral, mais numerosa perto do rio (7 vezes), tendo 

sido mais freqiiente perto das palmeiras (2 vezes) ;em abril de 1949 e 

1952, embora em abril de 1951 o resultado se mostrasse inverso. Moscas 

do sub-grupo willistoni parecem mais numerosas nas iscas de palmeiras, 

mas, em dezembro de 1951 foram essas moscas encontradas em maior 

numero nas iscas proximas ao rio. D. polymorpha foi sempre mais nu- 

merosa nas iscas de palmeira. Poucas vezes foi encontrada em maior 

numero proximo ao rio, mas nestes casos, o numero de moscas foi sempre 

tao pequeno, que as diferengas nao se mostraram estatisticamente signi- 

ficantes. Dentre as dezessete coletas, D. guaramunu foi encontrada nove 

vezes mais abundante proximo ao rio que nas palmeiras, quatro vezes 

em igual numero nos dois locais e quatro vezes mostrou-se mais fre- 

qiiente nas iscas de palmeira. Moscas do grupo simulans e D. caponef 

e sub-grupo bocainensis sao, em geral, mais numerosas nas iscas das pal- 

meiras, O grupo simulans mostrou-se uma vez mais freqiiente nas iscas 

proximas ao rio, e nove vezes nas iscas das palmeiras. 

A meio caminho, entre as iscas de palmeiras e as iscas da beira do 

rio, preparamos um campo experimental, onde tragamos duas picadas 

que se cortam perpendicularmente. No ponto de cruzamento das duas 

picadas puzemos uma isca, e em cada um dos quatro bragos da cruz pu- 

zemos mais quatro iscas, de modo qve as separava uma distancia apro- 

ximada de 20 metres. Tinhamos, portanto, dois eixos de 160 metros de 

comprimento e neles 17 iscas regularmente distribuidas. Fizemos quatro 

experiencias em meses diferentes — abril ,maio, junho e agosto de 1952. 

Os graficos da prancha II mostram as distribuigoes de algumas especies, 

em tres dos meses em que foram feitas coletas. Pelos graficos, esse cam- 

po experimental de Pirassununga parece-nos talvez mais uniforme que o 

usado por Dobzhansky e Pavan (1950) na Cantareira, como tambem 

mais uniforme que as picadas de Mogi das Cruzes. 
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Uma das vezes (agosto) usamos esse campo experimental para com- 

parar a capacidade atrativa das iscas de banana com fermento Fleisch- 

rnann com iscas de laranja com fermento natural. Os graficos da prancha 

III mostram a distribuigao de algumas especies de Drosophila no mes 

de agosto. As iscas de banana (B) eram alternadas com iscas de la- 

ranja (L). Nessa experiencia nao fizemos a isca central e temos por- 

tanto 16 iscas, oito de cada tipo. Como vimos na tabela 13 (pag. 56) 

que traz o resultado final das coletas nessa experiencia, moscas do sub- 

grupo willistoni, grupo simtdans e D. guaramuna, sao mais atraidas pe- 

las iscas de laranja do que por banana. As moscas do grupo tripunctata 

parecem nao mostrar preferencia, sendo atraidas igualmente pelas duas 

iscas. 

Em Vila Atlantica (23 de maio de 1952) fizemos coletas e classifi- 

cagoes separadas de duas picadas diferentes, uma delas com 8 iscas de 

banana e fermento Fleischmann, outra com 9 iscas de laranja com fer- 

mentagao natural. Os graficos da prancha I mostram a distribuigao de 

algumas especies nessas duas picadas. Ai, as iscas nao tern distancia certa 

que as separe; as de banana, no entanto, tern distancia superior a 10 me- 

tres e as de laranja entre 15 a 20 metres uma da outra. Pelos graficos, 

vemos que a distribuigao das moscas na picada das iscas de laranja e 

mais uniforme que a verificada na picada das iscas de banana. A causa 

principal dessa diferenga acreditamos ser a menor distancia entre as 

iscas de laranja, mas nao excluimos, por outro lado, a possibilidade de 

uma maior uniformidade de distribuigao da mosca ao longo dessa picada. 

Vemos, portanto, que as populagoes naturais de drosofilas apresentam 

grandes variagoes de concentragao de individuos, mesmo entre locais mui- 

to proximos um do outro, o que indica nao haver rigidez no comporta- 

mento dessas especies. 

Mesmo especies que tern acentuada preferencia por um determi- 

nado "microhabitats" (moscas do grupo tripunctata em Mogi das Cru- 

zes sem duvida preferem o "microhabitats" da picada proxima ao lago, 

mas, em fevereiro de 1949, foram encontradas em maior numero na picada 

do morro), em condigoes especiais sao encontradas, em maior numero, 

em "microhabitat" diferente. Examinando o comportamento das varias 

especies, vamos notar que elas nao apresentam rigidez de comporta- 

mento, mas todas, de um modo geral, sao versateis em seus habitos. Al- 

gumas especies ostentam grau de versatilidade muito grande; outras, 

menor. Nenhuma, no entanto, apresenta rigidez de comportamento pa- 

ra os fatores analisados. 

FLUTUAQOES DAS POPULAQOES DE DROSOPHILA 

DURANTE O ANO, E EM ANOS SUCESSIVOS 

Populagoes tropicais de drosofilas sofrem, como as da zona tempe- 

rada (Patterson, 1943), nitidas flutuacoes no numero de individuos 
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durante os meses do ano. Certas especies, muito abudantes numa epo- 

ca, quase desaparecem noutras. Existem tambem especies que sao abun- 

dantes em mais de uma fase do ano} rareando em outras ocasioes. As 

que surgem com freqiiencia igual durante o ano todo o fazem, no en- 

tanto, sempre em pequenos numeros. Como, em cada epoca do ano, se 

contam duas, senao tres das especies mais freqiientes, e possivel ter-se 

em todo o periodo, numeros maximos das diversas especies. A freqiien- 

cia relativa da maioria das especies muda de mes para mes, Tanto os 

dados de Patterson (1943) como os de Dobzhansky e Pavan (1950) 

indicavam a possibilidade de que as flutuagoes das populagoes variassem 

de ano para ano, mas, em ambas as pesquisas, os dados eram incomple- 

tos, seja por nao ter havido continuidade de coleta, seja pelo fato de as 

coletas nao haverem sido feitas nos mesmos lugares. 

Com a finalidade de analisar esse problema e ver ate que ponto as 

flutuagoes, durante um ano, das populagoes das varias especies se repe- 

tem nos anos seguintes, prolongamos ate 1952 as coletas iniciadas em 

1948-1949 por Dobzhansky e Pavan (1950). Como vimos, (pag. 32), 

a analise das tabelas climatologicas mostram que as condigoes climaticas 

nao se repetem de modo rigoroso de ano para ano. Existem anos secos, 

seguidos de anos umidos, etc. Tais variagoes naturalmente devem ter 

influencia na flora local, ocasionando modificagoes em todo o sistema or- 

ganico, pois que, como vimos, a ecologia mostra haver uma enorme in- 

terdependencia entre os varios organismos que vivem num mesmo am- 

biente. As populagoes de drosofilas com as quais trabalhamos, estao re- 

lacionadas com a existencia de levedos e bacterias que, por sua vez, de- 

pendem diretamente da floragao e frutificagao das plantas. Qualquer 

alteragao na epoca da floragao e frutificagao das plantas condicionara 

variagoes na flora de levedos e bacterias, que, por sua vez, condicionarao 

variagoes nas populagoes de drosofilas que delas dependam. 

Entre nos, provavelmente mais que na zona temperada, as popula- 

goes de drosofilas sao sensiveis as variagoes do meio ambiente, gragas 

ao grande numero de especies que normalmente entram nas associagoea 

naturais. O maior numero de especies toma o sistema mais complex© e 

delicado, e, portanto, mais sensivel. Nao temos, a respeito de flutuagoea 

de populagoes de drosofilas na zona temperada, dados que nos permitam 

fazer tais comparagoes; mas, os disponiveis (Patterson, 1943 e Do- 

bzhansky, 1951), mostram variagoes menores que as por nos encontradas. 

Nossas coletas foram levadas a efeito na Fazenda Santa Cruz em Vila 

Atlantica, Fazenda Santa Elisa em Mogi das Cruzes e Fazenda Baguagu 

em Pirassununga. 

Na Fazenda Santa Cruz usamos como campo experimental um 

setor de floresta original na encosta da Serra do Mar. Nao temos dados 
climatoldgicos do local, mas, os relatives a Santos, cerca de 30 quilo- 

metros para Leste, nos dao precipitagao superior a 100 mm. para os 
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meses mais secos (julho e agosto) e entre 200 e 300 mm. na epoca 

das chuvas (Janeiro e margo). A temperatura media varia de 18.6C 

(em julho) ate 25.3C (em fevereiro). Como esses dados a respeito 

de Santos foram obtidos a beira do mar, acreditamos que, na encosta 

da serra, a cerca de 10 quilometros da praia — tal a distancia em que 

se encontra a Fazenda Santa Cruz — a precipitagao seja um pouco 

maior que a assinalada acima. 

Nesse campo experimental usamos uma picada subindo a serra, onde 

tinhamos uma serie de 8 iscas distribuidas numa distancia aproximada 

de 1000 metros. A diferenga de nivel entre a isca mais baixa e a mais 

alta nao e superior a 50 metros. As iscas eram, em geral, colocadas a 

tarde, sendo as coletas feitas na manha do dia seguinte. As vezes, as 

iscas eram colocadas pela manha e as moscas coletadas durante o dia 

todo. Tivemos oportunidade de comparar amostras coletadas em iscas 

do mesmo dia, as diferentes entre esses dois tipos de amostras eram mui- 

to pequenas. 

Na Fazenda Santa Elisa, em Mogi das Cruzes, usamos como campo 

experimental uma pequena reserva de mata na encosta da Serra do 

Itapeti. O local esta a cerca de 850 metros acima do nivel do mar, e 

seu clima e semelhante ao de Sao Paulo, que fica a cerca de 50 quilo- 

metros para Oeste. Em Sao Paulo a temperatura media varia de 15° 

(junho a agosto) ate 21-220C (Janeiro a margo). A precipitagao va- 

ria de 30 mm. (Julho) a 208 mm. (Janeiro). Em Mogi tinhamos duas 

picadas (mencionadas na pag. 46), uma ao redor de um grande lago, 

com 7 iscas, e outra na subida da serra, com 6 iscas. As iscas eram co- 

locadas a tarde ou a noite e as moscas coletadas no dia segumte. 

Na Fazenda Baguagu, em Pirassununga, nosso campo experimen- 

tal foi instalado numa reserva da floresta proxima as margens do rio 

Mogi Guassu, como mencionamos na pag. 47. Temos nesse local duas 

series de iscas: uma de 10 iscas diferentes, proxima a beira do rio, e 

outras colocada na borda da floresta proximo ao campo cerrado, onde 

fizemos 8 iscas. Temos dados meteorologicos completes nao propria- 

mente a respeito do local, mas da regiao distante cerca de 4 quilome- 

tros do mesmo, da Estagao de Biologia Experimental do Ministerio da 

Agricultura. A consulta dos dados meteorologicos dessa Estagao foi 

possivel gragas a gentileza dos senhores Dr. Emir Peracio e Dr. Otto 

Schubart. A temperatura media varia de 13 a 15° (junho e Julho) ate 

22-240C (Janeiro a margo) e a precipitagao nos ultimos 10 anos nos 

da uma media de 21.6 mm. para agosto e 263 mm. para Janeiro. Nesse 

local as iscas eram colocadas a tarde e as moscas coletadas no dia se- 

guinte. 

Nesses tres campos experimentais procuramos tornar tao constan- 

tes quanto foi possivel as condigoes das diversas experiencias, colocando 

as iscas sempre nos mesmos lugares e usando sempre o mesmo tipo de 
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isca (banana com fermento Fleischmann com 36 a 40 horas de fermen- 

tagao). Os dados obtidos sao apresentados nas tabelas 16, 17 e 18. 

Nao nos preocupamos com a constancia no numero de moscas coleta- 

das. Sempre que tentamos comparar dados das contagens iniciais com 

o total das moscas coletadas, obtlnhamos com relagao a freqiiencia re- 

lativa das varias especies valores muito semelhantes. Nos tres lugares 

encontramos variagoes microgeograficas semelhantes, talvez de menor 

amplitude do que as encontradas por Dobzhansky e Pavan (1950) em 

experiencias na Cantareira, como vimos nos graficos das pranchas I, II 

e III. 

Nas tabelas 16, 17 e 18, damos a freqiiencia de vinte e duas espe- 

cies e grupos de especies de Drosophila em relagao ao numero de mos- 

cas coletadas na respectiva amostra. 

Dados sobre a freqiiencia relativa das especies tern pouco valor 

como indicagao das variagoes no numero de individuos de uma especie 

em separado, pois a freqiiencia de cada especie vai depender da fre- 

qiiencia das demais. O numero de individuos da especie pode ser man- 

tido ccnstante durante os varios meses, variando sua freqiiencia relativa 

em conseqiiencia das flutuagoes de outras especies que vivem no mes- 

mo ambiente. Por outro lado, uma especie pode apresentar variagoes 

sensiveis no numero de individuos num certo local e sua freqiiencia 

relativa pode permanecer constante pelo mesmo motivo acima. fisses 

dados, no entanto, sao bastante claros para nos indicarem como variam 

as associagoes de drosofilas em populagoes naturais. Num dos grafi- 

cos da Prancha IV representamos as freqiiencias relativas das cinco es- 

pecies que predominavam no mes de janeiro em tres anos sucessivos, 

em Vila Atlantica. Pelo grafico vemos que a freqiiencia relativa das 

moscas do sub-grupo willistoni passou de 73.3% em 1949 para 11.8% 

em 1951. Fenomeno inverso parece ter-se dado com a freqiiencia rela- 

tiva de D. iumipennis. Itsse grafico nos indica apenas, que, em 1949, 

moscas do sub-grupo willistoni ersm predominantes, fo^mando, com D. 

fumipennis, mais de 90% da populagao de Vila Atlantica e que, em 

1951, a populagao era formada principalmente de moscas do sub-grupo 

willistonif grupo tripunctata e D. tumipennis. Variagao muito menor 

encontramos no mes de margo desses tres anos, como podemos notar 

pelo grafico correspondente. No mes de maio as variagoes sao tambem 

nitidas, as moscas do grupo tripunctata sofrendo um decrescimo em re- 

lagao as demais em 1950 e novamente predominando em 1952. No 

mes de julho da-se com as moscas do sub-grupo willistoni e D. iumipen- 

nis o inverso do que vimos em janeiro. No mes de novembro, nao havia 

especie predominante em 1948, distinguiu-se D. fumipennis em 1949, 

e houve uma como que explosao de D. sturtevanti em 1950, como pode 

ser visto no grafico da Prancha IV. Neste caso temos certeza de que 

houve realmente aumento no numero absoluto de moscas desta ultima 
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especie, pois anotamos em nosso diario de excursao uma grande sbun- 

dancia de individuos de D. sturtevanti em todas as 8 iscas onde fizemos 

coleta. E' interessante notar ainda que essas tres excursoes do mes de 

novembro de 1948, 49 e 50 foram feitas do mesmo modo, com o mes- 

mo tipo de isca e com o mesmo tempo de coleta; nos dois primeiros 

anos apanhamos 440 a 444 individuos e em 1950 coletamos 2.300, dos 

quais 1.955 eram D. sturtevanti. 

Nas coletas em Mogl das Cruzes, em Janeiro temos apenas uma 

coleta. Em fevereiro temos coletas de dois anos, 1949 e 1951. A unica 

diferenga assinalavel nessas duas coletas refere-se as moscas do grupo 

bocainensis, que aparecem com freqiiencia relativa: 14.7% em 1949 

e 1.4% em 1951. Neste caso e provavel que a variagao tenha sido de 

moscas desse grupo, pois as freqiiencias das demais especies apresen- 

tam oscilagoes menos senslveis. No mes de margo, as variagoes assi- 

nalaveis, embora relajtivamente peqitenas, sao as de D. polymorpha 

(7.3% em 1950 e 2.6% em 1951) e D. griseolineata (0.9% em 1950 

e 7.3% em 1951). No mes de abril a coleta de 1950 mostrara 33.9% 

de D. capricomi e a de 1951 apenas 19.0% dessa especie, enquanto 

moscas do grupo tripunctata figuravam na proporgao de 29.0% em 

1950, passando para 41.7% em 1951. No mes de maio realizamos va- 

rias coletas em tres anos diferentes. Como as realizamos nos dias 1 e 

7 de 1950, nos dias 27 de abril e 4 de maio de 1951 e nos dias 11 e 

16 de maio de 1952, fizemos graficos separados para as iscas colocadas 

no dia anterior ao da coleta e para iscas de uma semana. As coletas 

dos dias 7, 4 e 11 de maio de 1950, 51 e 52, respectivamente, foram 

feitas com iscas frescas adicionadas as que existiam no local e haviam 

sido colocadas uma semana antes. Os dois graficos da prancha IV, cor- 

respondentes a esse mes, que mostram as freqiiencias relativas das es- 

pecies mais comuns na epoca, nao assinalam variagoes sensiveis entre 

elas, sendo as curvas de cada especie muito semelhantes nos dois gra- 

ficos. O grafico seguinte demonstra a freqiiencia relativa de algumas 

especies em principio de setembro de 1948, 49 e 50. Notamos uma 

provavel variagao na freqiiencia de moscas do grupo tripunctata. No 

mes de outubro as variagoes sensiveis que encontramos dizem respeito 

a freqiiencia relativa de moscas do grupo simulans, que em 1948 apa- 

recia com 26% e em 1950 com apenas 1%. No mes de novembro, V. 

capdcorni (1949, 3.3%; 1950, 14.1%) e D. griseolineata (1949, 9%; 

1950, 1.4%) apresentaram variagoes sensiveis. D. tumip>ennis e mos- 

cas do grupo guarani (D. guarani e D. guaru) se substituiriam nesses 

dois anos. 

Do mes de dezembro temos tres coletas (1948, 1949 e 1950) com 

variagoes sensiveis em moscas do sub-grupo willistoni, grupo tripunctata, 

D. capricorni e D. polymorpha, como pode ser visto no grafico da Pran- 

cha IV. 
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Em Pirassununga temos coleta de 4 anos sucessivos no mes de fe- 

vereiro, e o grafico correspondente da Prancha V mostra um aumento 

na freqiiencia relativa das moscas do sub-grupo willistoni e um decresci- 

mo das demais. No mes de abril desses mesmos anos, moscas do sub- 

grupo willistoni sao ainda predominantes. As moscas do grupo tripuno 

tata e D. guaramunu, que eram relativamente raras em fevereiro, tern em 

abril suas freqiiencias aumentadas. Pelo grafico vemos que nao houve 

grandes mudangas nas associagoes de drosofilas no mes de abril desses 

quatro anos. Em junho, moscas do sub-grupo willistoni e D. polymorpha, 

que eram relativamente freqiientes em fevereiro e abril, comegam a tor- 

nar-se raras, dando lugar a moscas do grupo tripunctata e D. guaramunu. 

Aqui parece haver uma variagao correlacionada entre moscas do grupo 

tripunctata e D. guaramunu. A freqiiencia de moscas do grupo tripunc- 

tata sobe de 1948 a 1951, caindo bruscamente em 1952, o oposto acon- 

tecendo com D. guaramunu. As curvas dessas duas especies, como pode 

ser visto no grafico, sao complementares. No mes de agosto desses mes- 

mos anos ainda as moscas do grupo tripunctata e T>. guaramunu conti- 

nuam predominando e as variagoes correlacionadas dessas especies, ob- 

servadas em junho, mostram-se agora mais nitidas, Pelo grafico do mes 

de agosto vemos que as freqiiencias relativas das especies raras se man- 

tiveram constantes; as unicas variagoes apresentadas sao as de L>. guara- 

munu e de moscas do grupo tripunctata. 

No mes de dezembro encontramos tambem grandes variagoes na 

estrutura das associagoes de drosofilas nos quatro anos que coletamos. 

Como podemos observar no grafico, as freqiiencias relativas das espe- 

cies principais sao diferentes em todos os anos, em 1951 tendo havido um 

possivel aumento no numero de moscas do sub-grupo willistoni. 

Propositadamente deixamos de incluir, na analise dessas variagoes 

da freqiiencia relativa das varias especies de Drosophila, os dados de 

1946 a 1947, de Mogi das Cruzes, incluidos na tabela 17, porque nessas 

amostras nao usamos os mesmos lugares das amostras dos anos seguintes. 

Acreditamos que esses dados demonstrem que as populagoes de dro- 

sofilas dessas tres localidades sofrem pulsagoes durante os varies meses 

do ano, mas que essas pulsagoes nao obedegam aos ciclos anuais, "pois nao 

se repetem nos mesmos meses de anos seguidos. Uma especie relativa- 

mente rara num dado lugar pode ser muito comum na mesma epoca do 

ano seguinte, como vimos para D. sturtevanti no mes de novembro em 

Vila Atlantica. 

Vejamos quais as possiveis causas dessas variagoes na freqiiencia re- 

lativa das varias especies de ano para ano. 

Como dissemos atras, as possiveis causas da variabilidade de com- 

portamento de populagoes naturais de drosofilas podem ser devidas a duas 

ordens de fatores: 

a) — variagao genotipica da especie, e 
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b) — variagao do meio ambiente. 

A variabilidade genotipica e, como vimos, de um modo geral contro- 

lada pelas variagoes do meio ambiente, e, portanto, este ultimo tipo de 

variagao deve ser o responsavel pelo comportamento das varias especies 

em populagoes naturais. Populagoes com grande variabilidade genotipi- 

ca devem apresentar menores flutuagoes que populagoes com variabili- 

dade genotipica pequena. No primeiro caso, devido as recombinagoes 

genotipicas, as populagoes apresentam grande numero de tipos adaptati- 

vos e para cada variagao do meio sera possivel encontrar um tipo adap- 

tado. Em populagoes com pequena variabilidade genotipica a probabi- 

lidade de se encontrarem tipos adaptados para as variagoes do ambiente 

sao menores, e, portanto, o numero de individuos da populagao deve apre- 

sentar flutuagoes maiores. 

As principais variagoes do meio ambiente podem ser: I) de ordem 

meteorologica; II) dependente da flora; III) dependente das associagoes 

de especies. 

Com relagao as variagoes de ordem meteorologica, tivemos facilida- 

de de consultar os dados colhidos pelos membros da Estagao de Biologia 

Experimental do Ministerio da Agricultura, situado em Emas, a cerca 

de 4 quilometros de nosso campo experimental na Fazenda Baguagu. 

Tentamos relacionar a elevagao na freqiiencia relativa de moscas 

do sub-grupo wiUistoni, no mes de fevereiro (grafico na Prancha IV), 

com as chuvas do mes de Janeiro dos anos correspondentes e encontramos: 

1948 1949 1950 1951 1952 

Janeiro 217.9 262.6 401.9 422.6   

As diferengas da temperature media de Janeiro e fevereiro desses 

cinco anos sao muito pequenas e provavelmente nao deve ter tido in- 

fluencia na variagao das populagoes acima mencionadas. 

Blair (1944) aconselha cuidado com dados de temperatura media, 

pois meses cujas condigoes medias sao as mesmas podem, na verdade, ser 

muito diferentes quando comparados dia a dia. Assim, exemplifica com 

o mes de fevereiro de 1933 em Desmoines (Iowa, U.S.A.), que foi pra- 

ticamente normal, mas se mostrou, numa metade, extremamente frio e 

na outra metade, quente. Os dias nao foram normals para o mes de fe- 

vereiro, mas o mes foi normal. 

Analisamos, por isso, os dados meteorologicos diarios e nao encon- 

tramos nenhuma variagao sensivel. Fizemos tambem uma lista dos dados 

meteorologicos de 10 dias antes de cada uma dessas coletas e nao en- 

contramos relagao provavel com o aumento da freqiiencia relativa das 

moscas do sub-grupo wiUistoni. Se o aumento gradativo, retro-citado, das 

chuvas do mes de Janeiro desses anos tern relagao com o aumento da 

freqiiencia relativa das moscas do sub-grupo wiUistoni, em fevereiro, nao 
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o sabemos. £ssas foram as unicas diferen^as meteorologicas que encon- 
tramos em Pirassununga e que pudemos relacionar com o fato. Ainda no 

mesmo municipio, nos meses de junho e agosto (graficos, prancha V), 

moscas do grupo tripunctata e D. guaramuntx parecem substituir-se mu- 

tuamente. Enquanto a freqiiencia relativa de moscas do grupo tripunc- 

tata aumentou de 1949 para 1951, diminuindo em 1952, as D. guara- 

munu acusam variagoes exatamente opostas. 

TABELA 19 

1948 1949 1950 1951 

Maio 41.8 46.9 13.4 10.7 

Junho 1.5 44.1 9.4 11.1 

Julho 50.0 2.3 12.6 1.0 

Agosto 8.3 4.1 0.5 43.0 

Tentamos ainda mais uma vez correlacionar essas mudangas com as 

variagoes climaticas. As unicas diferengas que registamos referiam-se a 

precipitagao (tabela 19), mas, nem mesmo estas, nos parecem claramen- 

te relacionadas com a flutuagao apresentada pelas populagoes de 2>ro- 

sophila. 

Tentamos analisar os dados meteorologicos dos 10 dias que antece- 

deram cada coleta e, ainda aqui, as unicas variagoes assinaladas filiavam- 

se a precipitagao. Mesmo estas, nos anos sucessivos, nao coincidem com 

as flutuagoes que encontramos nas populagoes de DrosopMla. Fizemos 

analise semelhante para o mes de dezembro, durante quatro anos (1948 

a 1951), e os resultados nao discrepam dos obtidos acima. 

A analise que fizemos diz respeito quase exclusivamente a variagao 

das condigoes meteorologicas, agindo diretamente sobre as populagoes 

de drosofilas, pois nos limitamos a dados de um mes e de dias antes 

das coletas. Achamos, no entanto, que as condigoes meteorologicas tern, 

em geral, agao indireta sobre as populagoes de animais. Noutros ter- 

mos, essas condigoes teriam agao sobre a flora e esta sobre as popula- 

goes de drosofilas. Devedamos assim analisar tambem dados a respeito 

das condigoes meteorologicas de varios meses antes das coletas. Se essa 

tarefa e viavel, ao que nos parece, a exigiiidade dos nossos dados nao 

nos permite empreende-la. 

Vejamos as possiveis relagoes das variagSes da flora com as flu- 

tuagoes das especies de Drosophila. 



~ 62 — 

Como dissemos acima, as condigoes meteorologicas devem ter agao 

direta sobre a flora e esta apresenta variagoes que irao influir na estru- 

tura das populagoes de drosofilas. E' sabido que, para plantas de clima 

temperado (Went, 1950), as variagoes climaticas, tanto na quantidade 

de \uz como nas variagoes de temperatura em determinadas epocas do 

ano podem permitir uma boa ou ma produgao de flores e frutos. Em 

condigoes especiais, acreditamos que, mesmo sobre o comportamento das 

plantas, as condigoes meteorologicas podem ter agao indireta ou, pelo 

menos, retardada. E' familiar aos agricultores o fato de uma arvore fru- 

tifera apresentar farta produgao num determinado ano e ficar como es- 

gotada para o ano seguinte, quando se reduz a quase nada a sua produ- 

gao. Assim, condigoes meteorologicas favoraveis a grande produtividade 

da planta em certo ano, continuarao a repercutir, indiretamente, na pro- 

dugao do ano seguinte. Varias observagoes nossas dao testemunho de 

que em nossas florestas deve acontecer fenomeno semelhante ao dos po- 

mares. Em nossa excursao a Vila Atlantica, em maio de 1943, encontra- 

mos, num dado ponto da picada, onde atualmente fazemos coletas perio- 

dicas, uma figueira (Ficus sp.) com grande quantidade de frutos fer- 

mentados caidos no chao, e esvoagando em torno deles grande quantida- 

de de drosofilas. Esta foi a unica vez que encontramos frutos dessa ar- 

vore, embora tivessemos visitado Vila Atlantica quase que mensalmen- 

te, durante quatro anos seguidos (1949 a 1952). 

Aos 18 de junho de 1951 fizemos uma excursao a Vila Atlantica 

e encontramos uma arvore (Mirtacea) carregada de frutos e sobre os 

que estavam caidos, coletamos algumas centenas de drosofilas. Cerca 

de um mes depois, ainda havia frutos e muitas especies de Drosophila, 

como pode ser visto na Tabela 20. 

Visitamos o mesmo local em junho e julho de 1952, e so nos foram 

dados a apreciar milhares de pequenas mudas da mirtacea brotando de 

sementes produzidas no ano anterior. 

Nos dias 1 a 9 de setembro de 1951, coletamos, em frutos de Myt- 

ciaria delicatula Berg, 1472 moscas pertencentes a cerca de 15 especies 

de Drosophila (Ver tabela 8, pag. 38) . De todas as nossas coletas, ess^ 

foi a que nos proporcionou a maior concentragao de moscas do grupo 

bocainensis. Voltamos a Vila Atlantica nos dias 5, 6 e 7 de setembro 

de 1952, e sob a mesma arvore nao encontramos nem vestigios de frutos. 

Esse tipo de variagao no comportamento das arvores frutiferas tern sem 

duvida grande importancia na estrutura das associagoes de drosofilas 

em populagoes naturais. Os frutos, sabemos, servem de substrato onde 

se desenvolveram levedos, que sao o alimento basico de um grande nu- 

mero de especies de Drosophila, Portanto, a variagao na produgao de 

frutos tern efeito direto na variagao da freqiiencia das moscas. 
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TABELA 20 

VILA ATLANTIC A — FRUTOS DE MYRTACEA 

18 de junho 13 de julho 
de 1951 de 1952 

Sub-gr. willistoni 0.28 6.38 
D, fumipennis 55.93 19.42 
Gr. bocainensis 3.10 6.42 
D. capricorni 17.82 10.27 
Gr. calloptera 17.69 24.30 
Gr. tripunctata 18.35 17.17 
D. griseolineata 0.84 13.96 
Outras 0.99 1.88 
Numero de moscas 354 623 

Uma outra possivel causa da variagao das associa^oes de drosofilas 

em populagoes naturais e o grande numero de especies que encontramos 

em ambiente tropical. £sse fator, como sugeriram Dobzhansky e Pa- 

van (1950), pode criar entre especies competidoras um sistema de rela- 

goes multiplas tao complexo, que a repetigao de um mesmo tipo de asso- 

ciagao em anos diferentes se toma improvavel. 

DISCUSSAO 

A teoria moderna da evolugao considera a adaptagao ao meio como 

a principal forga que dirige a evolugao organica. Teorias sobre a evo- 

lugao, surgidas no seculo passado, tinham por base a agao direta das con- 

digoes externas sobre o organismo, a heranga dos caracteres adquiridos, 

ou ainda um aperfeigoamento do organismo por um principio intemo. 

Tais teorias nao puderam ser mantidas ante o desenvolvimento da teo- 

ria de Charles Darwin, principalmente depois da introdugao dos concei- 

tos da Genetica moderna. Atualmente a evolugao e explicada como re- 

sultante da selegao natural das variagoes hereditarias. A selegao natural 

e, portanto, o mecanismo que promove o ajustamento do organismo ao 

meio ambiente. 

Para Darwin, como para Thomas Huxley, Haeckel, Weissmann e 

outros evolucionistes do seculo passado, o conceito de selegao natural era 

relativamente rigido. Manifestava-se esta principalmente por verdadei- 

ras lutas e destruigoes. Assim, os darwinistas sempre deram enfase de- 

masiada a frases como "luta pela vida" e "sobrevivencia do mais apto", 

que deram a teoria grande mas infeliz repercussao etica, politica, filoso- 

fica e biologica (Simpson, 1949, Dobzhansky, 1951). 
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A competigao irrestrita e a luta pela vida entre as especies, ou entre 

individuos de uma mesma especie, compunham, segundo os darwinistas, 

o estimulo principal para uma selegao natural efetiva. 

Nao temos duvida de que esse tipo de "luta" na realidade ocorre e 

ha mesmo destruigao de formas mais fracas,; mas, atualmente, admite-se 

que terao maior possibilidade de exito formas mais bem dotadas para 

a reprodugao, e em muitos casos, mesmo quando nao apresentam vanta- 

gens correspondentes na sobrevivencia. Assim, por exemplo, forma com 

alta fertilidade pode ter maior exito mesmo se relativamente mais fraca, 

o que nao implica obrigatoriamente em luta alguma. 

Essa luta e destruigao, na verdade, representam principalmente o as- 

pect© negative da selegao, e o aspect© relativamente estatico ou da pre- 

servagao de tipos adaptados. Ao lado deste, no entanto, deve ser anali- 

sado um outro aspecto, que seria relativamente mais positive; do papel 

criador da selegao natural, conduzindo a um continuo processo de adap- 

tagao. A selegao natural nao e primariamente um processo de elimina- 

gao, como queriam os darwinistas do seculo passado, mas um processo 

mais complexo, que jogando com fat ores geneticos das populagoes, leva 

a uma evolugao continua (Simpson, 1949). Schmalhausen (1949) 

estabelece essa mesma distingao entre selegao estabilizadora (stabilizing 

selection), que elimina as variantes contrarias a norma, e selegao dinami- 

ca (dynamic selection) aquela que altera a norma ou muda o equilibrio. 

A selegao natural como um processo oportunista, apresenta uma so- 

lugao para cada caso, seja sob forma de luta, de cooperagao de varios 

tipos, de qualquer relagao que convenha a especie na epoca, independen- 

temente do que ira acontecer no futuro. 

Recentemente, tornou-se cada vez mais claro que a situagao mais 

estavel no sentido evolucionista, para organismos vivendo num mesmo 

ambiente, e o da diferenciagao no modo de vida de cada organismo, de 

maneira que um nao interfira com o outro. Situagao ainda mais favo- 

ravel seria o desenvolvimento de um processo cooperative, que, ainda 

aperfeigoado, levaria a uma dependencia mutua entre os organismos, ou 

seja, a simbiose e ao mutualismo (Dobzhansky, 1951; Allee et al 1949, 

Allee, 1951). Assim, ao contrario da doutrina prevalente no seculo 

XIX, de que a selegao natural cabe um papel destruidor, o ponto de vista 

que hoje prepondera encara o fenomeno como um processo que se ma- 

nifesta nao apenas sob o aspecto de luta, mas como um principio mais 

complexo, menos rigido, que condiciona a formacao de sistemas integran- 

tes, tendendo a diminuir a competigao irrestrita, promovendo a toleran- 

cia e ate mesmo a cooperagao entre formas coexistentes. 

Conhecem-se mesmo teorias, segundo as quais organismos patogeni- 

cos e parasitas, que sao nocivos a seus hospedeiros, teriam so recentemen- 

te entrado em contacto com as especies hospedeiras, no curso da evo- 

lugao, o hospedeiro e o parasita em geral tornam-se mutuamente adapta- 
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dos, tolerando-se afinal, um ao outro. Burnet (1945) acha que um 

exemplo de tolerancia mutua entre hospedeiro e parasita nd-lo da a es- 

pecie humana com o virus de Herpes simplex. O anticorpo aparece no 

sangue humano cerca de duas semanas depois da infec^ao primaria do 

virus e dura o resto da vida, O virus, alem de nao ser eliminado do or- 
ganismo, pode, ainda, apresentar manifestagoes posteriores, apesar da 

existencia do anticorpo. O virus esta tao hem adaptado ao organismo 

humano, que pode ser encontrado normalmente na maior parte dos in- 

dividuos, e permanecer na especie por muitas geragoes sem vir de outro 

organismo. E' no homem, o unico virus cuja infecgao e transmissivel 

de pais a filhos, os quais o mantera por tempo suficiente para transmiti- 

lo a seus descendentes. E' muito importante para o virus o ser tolerado 

pelo homem pois isto Ihe permite a sobrevivencia e a disseminagao. 

Ao lado desses tipos de virus que, segundo Burnet (1945), devem 

ter acompanhado a evolugao humana, existem outros que so recentemen- 

te tiveram contacto com o homem, como por exemplo o virus da "Psitta- 

cose". E' ele parasita de outros mamiferos e aves, que desenvolveram 

novo tipo de virulencia ou que encontraram nova oportunidade de se 

transferirem para o homem. A especie humana certamente nao e indis- 

pensavel a existencia desse virus, como o sao algumas especies de mami- 

feros e aves, pois, se isso acontecesse, dever-se-ia desenvolver uma rela- 

gao menos drastica entre esses dois organismos para que pudessem co- 

existir. Ante o atual tipo de relagao, caso houvesse dependencia obriga- 

toria entre os dois organismos, uma das especies seria eliminada ("diso- 

peration" de Allee et al 1949). O virus da ^sittacose" esta para al- 

guns mamiferos e aves f ssim como o virus de "Herpes simplex" esta para 

o homem, e vive naqueles animais sem Ihes causar dano algum. 

O mesmo deve ter acontecido com espiroquetas e alguns protozoa- 

rios com relagao a certos artropodos. Huff (1938), depois de fazer um 

apanhado geral sobre a evolugao de alguns organismos produtores de 

doengas, conclui que, com muita probabilidade, o tripanosoma se adap- 

tou no inseto hospedeiro, muito antes de passar para os vertebrados. Nos 

insetos deve ter havido uma evolugao no sentido de tolerancia, ao passo 

que, nos vertebrados, em alguns casos, se desenvolveu uma imunidade 

natural, em outros uma imunidade adquirida, mas nem sempre relacio- 

nadas com o parasita especifico. 

Lwoff (1952) confirma a hipotese de Burnet e Mckie, emitida 

em 1929, segundo a qual os bacteriofagos se perpetuam nas bacterias li- 

sogenas de forma inofensiva. Existem linhagens de bacterias que se mul- 

tiplicam normalmente, enquanto outras linhagens, sem sofrer infecgao, 

apresentam o fenomeno de lise e libertam o bacteriofago. Aqui, prov^- 

velmente, o bacteriofago vive normalmente em certas linhagens de bac- 

terias e, as vezes, sofrendo mutagoes, podem provocar a lise na maior 
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parte das bacterias, que, por sua vez, podem sofrer mutagoes resistentes 

as novas formas de bacteriofagos. 

Outro aspecto do estudo desse problema geral, de adaptagao ao meio 

pela selegao natural, encontra-se nas relagoes de organismos cujas areas 

de distribuigao se superpoem, ou de especies que vivem num mesmo 

ambiente. £sse aspecto foi bem estudado por Gause (1934-1936) e pos- 

teriormente por Lack (1944, 1947, 1949), Crombie (1957), Kostitzin 

(1939), Pittendrigh (1950, a, b), todos concordes com o principio 

emitido inicialmente por Gause. De acordo com esses Autores, duas 

especies que utilizam um mesmo alimento ou exploram do mesmo modo 

o ambiente, nao poderao coexistir indefinidamente. Pequena vantagem 

auferida por uma delas sobre a outra levara esta ultima a extingao. 

Gause (1934-1936) demonstrou experimentalmente em protozoarios, e 

Crombie (1947) e Park (1948) em Triholium e outros besou- 

ros de farinha, que quando duas especies competem na obtengao de um 

mesmo alimento, ha sempre eliminagao de uma delas. 

Lack (1944, 1944, 1949) fez estudos minuciosos de biologia de pas- 

saros europeus e das ilhas de Galapagos, principalmente sobre interre- 

lagdes de especies proximas. A principal conclusao a que chegou esse 

Autor e que, quando duas especies proximas se encontram num mesmo 

ambiente, se estabelece uma das quatro seguintes situagoes: 1) completa 

eliminagao de uma pela outra; 2) separagao territorial, cada especie 

ocupando parte do territorio onde a outra nao existe; 3) ocupagao de 

"habitats" diferentes no mesmo territorio; 4) ocupagao dos mesmos "ha- 

bitats" do mesmo territorio, mas as duas especies comendo alimentos 

distintos. As duas ultimas hipoteses podem ser fundidas em outra mais 

geral, como propoe Pittendrigh (1950b): ocupagao do mesmo terri- 

torio mas sem ocorrer competigao em tomo de fatores limitantes do 

meio ambiente, seja alimento ou local de criagao. 

Pittendrigh (1950 a, b), analisando a fauna de anofelinos da Ilha 

de Trinidade, notou que as areas de distribuigao de Anopheles homunculus 

e Anopheles bellator se superpoem em certa parte da Ilha. A analise 

mais minuciosa dessas duas especies morfologicamente tao semelhantes 

mostra que elas tern exigencias ecologicas diferentes, o que provavelmen- 

te explica a coexistencia das duas especies num mesmo territorio. A. 

homunculus, exigindo ambiente mais umido que A. bellator, ocorre com 

maior freqiiencia nas partes mais baixas da floresta e tern atividades 

alimentares apenas nas horas mais umidas do dia. 

Uma excelente oportunidade para o estudo da agao da selegao na- 

tural no estabelecimento de relagdes interespecificas, e a analise das as- 

sociagoes de especie simpatricas de drosofilas que tern, de um modo ge- 

ral, necessidades ecologicas semelhantes. Como vimos pelos dados do 

presente trabalho, em ambientes naturais encontramos populagoes de 

varias especies de drosofilas a viver num mesmo ambiente, utilizando-se 
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de um mesmo tipo de alimento (bacterias e levedo). Algumas especies, 
embora vivendo num mesmo territorio, exibem nitidas diferengas ecolo- 

gicas por encontrarem condi^oes mais favoraveis de sobrevivencia em 

epocas diferentes do ano. Assim, em Pirassununga (Tabela 18) moscas 

do sub-grupo willistoni e D. polymorpha sao mais abimdantes nos meses 

mais quentes (de novembro e abril), enquanto as do grupo tripunctata 

e D. guaramunu o sao nos meses mais frios (junho e agosto) e as do 

grupo simulans na primavera (setembro a novembro). Em Mogi das 

Cruzes (Tabela 17), as moscas do grupo tripunctatiai sao numerosas quase 

que durante o ano todo, predominando, no entanto, nos meses frios. D, 

bandeirantorum, menos numerosas que as do grupo tripunctata durante 

o ano todo, tern tambem freqiiencia maior nos meses frios. As moscas 

do sub-grupo willistoni, como em Pirassununga, predominam nos meses 

mais quentes. Z>. capricorni apresenta amiude freqiiencias irregulares, 

ora sendo numerosas em Janeiro, outras vezes em junho, etc. D. poly- 

morpha e, em geral, rara em Mogi das Cruzes, mas, em dezembro de 

1947, perfazia 22.6% da amostra de 3.300 especimes. Em Vila Atlan- 

tica (Tabela 16) as moscas do sub-grupo willistoni, embora mais nume- 

rosas nos meses quentes, as vezes sao freqiientes tambem no inverno 

(54% da amostra em julho de 1952). D. capricorni e igualmente nume- 

rosa em todos os meses exceto Janeiro, fevereiro e margo. D. fumipermia 

encontra-se com freqiiencia relativamente alta durante o ano todo, apre- 

sentando irregularidades de freqiiencia nos mesmos meses de anos diferen- 

tes (em Janeiro de 1950 apareceu a freqiiencia de 43.4%). D. sturtevanti 

tambem apresenta grande irregularidade de freqiiencia, pois, em 27 amos- 

tras, 19 mostraram freqiiencia inferior a 10%, 6 entre 10 e 20%, uma 38. 

3% e uma 85.6%. Moscas do gr. tripunctata sao mais numerosas nos me- 

ses frios, embora possam apresentar freqiiencia superior a 20% em meses 

quentes. D. griseolineata e, em geral, rara, tendo sido sua freqiiencia de 

30.3% em julho de 1949, 10.4% em julho de 1951 e 14.5% em setembro 

de 1951. 

Outra possibilidade de observa^ao de diferengas ecologicas das varias 

especies que coexistem num mesmo territorio, encontra-se na analise das 

preferencias alimentares. Assim, em Vila Atlantica (Tabela 8) vimos que 

moscas do sub-grupo bocairtensis, D. capricorni e D. fumipennis tinham ni- 

tida preferencia pela isca natural de Myrciaria delicatula, quando com- 

parada com a de laranja e fermento natural, ao passo que moscas do sub- 

grupo willistoni, D. polymorpha, D. griseolineeta preferiam este ultimo 

tipo de isca. As moscas do gr. tripunctata nao mostraram preferencia algu- 

ma. Ainda em Vila Atlantica (Tabela 9), vimos nitida preferencia das 

rnoscas do sub-grupo willistoni, D. capricorni e grupo tripunctata pelas 

iscas de banana, enquanto que as moscas do grupo calloptera e .D. grtseo- 

lineata preferiam a infrutescencia fermentada de Embauba. No Rio Ne- 

gro (Tabelall) era nitida a predilegao das moscas do grupo cana/inea e 
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D. nebulosa pela isca de genipapo com fermento natural. Em Vila Atlan- 

tica (Tabela 12), moscas do sub-grupo willistoni, D. capricorni, preferiam 

iscas de laranja com fermento natural, enquanto D. fwnipennia, D. poly- 

morpha, grupo tripunctata © D. griseolineata foram igualmente atraidas 

por laranja e banana. Em Pirassununga (Tabela 13) as moscas do sub- 

grupo willistoni, do grupo simulans, D. guaramunu e D. polymorpha pre- 

feriam laranja com fermento natural a banana com Fleischmann e as 

moscas do grupo tripunctata aqui tambem nao apresentaram qualquer 

preferencia. 

Ainda outra oportunidade de examinarmos as diferen^as ecologicas 

entre as varias especies reside na analise das preferencias por certas par- 

tes da floresta. Vimos, por exemplo em Mogi das Cruzes (Tabela 14), 

que as moscas do grupo tripunctata, D. angustibuca e D. griseolineata, 

tern, em geral, preferencia por iscss da picada proxima ao lago, enquanto 

D. capricorni e moscas do sub-grupo willistoni parecem preferir as iscas 

da picada do morro. Em Pirassununga (Tabela 15), ss moscas do grupo 

tripunctata, D. bandeirantorum e D. guaramunu preferem as iscas pro- 

ximas ao rio, enquanto que as moscas do sub-grupo willistonif D. poly- 

morpha, D. simulans e D. caponei preferem as iscas proximas ao cerrado. 

Torna-se, assim, facil entendermos como as varias especies podem 

coexistir num mesmo territorio, pois, apresentando habitos ecologicos 

em parte diferentes, as especies encontram muitas situagoes nas quais 

elas nao interferem umas com outras e, conseqiientemente, nessas situa- 

goes, nao entram em competigao. 

Existem, no entanto, especies que apresentam exigencias ecologicas 

muito semelhantes e nao so encontram condigoes mais favoraveis de 

sobrevivencia nas mesmas epocas do ano, mas, ainda, preferem os mes- 

mos "habitats" e as mesmas fontes de alimentos. Ate certo ponto, estao 

nesse caso as moscas do sub-grupo willistoni e D. polymorpha, pois, como 

vimos, em Pirassunuga, preferem, no mesmo grau, as iscas proximas ao 

cerrado as iscas da beira do rio (Tabela 15); preferem as iscas de laranja 

as de banana (Tabela 13) e sao mais frequentes nas epocas mais quentes 

do ano (Tabela 18). Facil, no entanto, encontrar diferenga de habitos en- 

tre essas especies, bastando analisarmos o comportamento de suas popula- 

goes em varias situagoes. A primeira grande diferenga entre elas e que as 

moscas do sub-grupo willistoni sao, em Pirassununga, sempre mais nu- 

merosas que D. polymorpha; em duas dentre vinte e cinco amostras 

(outubro de 1949 e julho de 1950), deu-se o contrario, isto e, D. poly- 

morpha foram mais numerosas. 

Analisando o comportamento dessas especies no mesmo mes de anos 

diferentes (Graficos da prancha II), vemos que aqui, tambem, nao exist© 

um comportamento das especies paralelo com as variagSes do ambiente. 

Assim, no mes de fevereiro em quatro anos seguidos, verificamos que, 

enquanto a freqiiencia das moscas do sub-grupo willistoni sofre um au- 
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mento gradativo de ano para ano, a freqiiencia de D.polymorpha experir 

menta variagoes exatamente opostas. Para o mes de abril desses mesmos 

quatro anos a freqiiencia de D. polymorpha mantem-se praticamente cons- 

tante, enquanto que freqiiencia das moscas do sub-grupo willistom sofre 

oscilagoes nitidas. 

O grupo tripunctata e D. guaramunu sao outras especies que, em 

Pirassununga, mostram semelhangas nos habitos ecologicos, seja p>or 

encontrarem condigoes mais favoraveis de sobrevivencia nos mesmos me- 

ses do ano (Tabela 18), seja por preferirem os mesmos locais da floresta 

(Tabela 15). Nestas especies, no entanto, notamos nitida diferen^a ali- 

mentar, quando comparamos a capacidade atrativa de isca de banana e 

laranja (Tabela 13). Como se acentuou, D. guaramunu preferiu as iscas 

de laranja, enquanto que as moscas do grupo tripunctata nao mostraram 

preferencia. Podemos notar nitidas diferengas entre essas especies, anali- 

sando o comportamento de suas populagoes nos meses diferentes do ano, 

ou, nos mesmos meses de anos diferentes. Aqiu, tambem (Tabela 18), nao 

existem relagoes entre as flutuagoes dessas especies, pois uma pode au- 

mentar ou diminuir sem ter qualquer influencia sobre a outra. Nos meses 

de julho e agosto quando essas especies sao as mais abundantes, encon- 

mos, por outro lado, certas relagbes entre elas. Analisando os graficos da 

prancha II, vemos que parece haver uma nitida substituigao de uma 

pela outra. Quando a freqiiencia de uma delas diminui, a da outra au- 

menta e vice-versa. (As demais especies sofrem variagdes de menor 

amplitude) . Provavelmente essas flutuagoes nas populagdes de moscas 

do grupo tripunctata e D. guaramunu estao diretamente relacionadas 

com flutuagoes em populagdes de levedos e bacterias, que servem de ali- 

mentos a essas especies de Drosophila. Muito provavelmente, nos tres 

primeiros anos tivemos condigdes que favoreceram o desenvolvimento de 

levedos e bacterias, para as moscas do grupo tripunctata, o inverso aeon- 

tecendo com as especies de levedos e bacterias, que eram otimas para 

D. guaramunu. No quarto ano, a situagao se inverteu, dando origem a mu- 

danga na freqiiencia dessas especies. 

Ainda nestes casos nao temos duvida de que as varias especies, em- 

bora muito semelhantes, apresentam diferengas em seus habitos ecologi- 

cos. Tais diferengas permitem a coexistencia de varias especies num mes- 

mo territorio. 

Nos dois ultimos casos mencionados (sub-grupo willistoni, D. poly- 

morpha, grupo tripunctata e D. guaramunu) lidamos com um grupo 

de especies, o que dificulta o exame de nossos resultados. Dissemos 

atras, pag. 17, que pouco sabemos das especies formadoras do grupo 

tripunctata, mas, por outro lado, conhecemos suficientemente o sub- 

grupo willistoni. Sabemos que no sul do Brasil ocorrem apenas duas 

das quatro especies que formam esse sub-grupo: D. willistoni e D. pau- 

listorum. Essas duas especies sao muito semelhantes, mas tambem 
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apresentam diferenga em sens habitos ecologicos. Em Pirassimnnga^ 

D. willistoni forma 95% ou mais das moscas do sub-grupo, em Mogi das 

Cruzes 67% e em Vila Atlantica 31% (Dobzhansky, Burla e Da 

Cunha 1950). D, willistoni em geral prefere lugares mais secos e D. 

paulistorum mais umidos. 

Chamamos associagoes naturais de drosofilas a grupos de individuos 

de varias especies, que compartilham de alimento numa mesma fonte. 

Nao pomos em duvida que sobre um fruto fermentado em ambiente na- 

tural se desenvolvam varias especies de levedo, de modo que as varias 

especies de drosofilas podem, ate certo ponto, selecionar sua alimentagao 

cspecifica. 

E problema aberto o de saber se o numero de especies de levedo, 

que se desenvolvem num fruto, na natureza, e equivalente, superior ou 

inferior ao numero de especies de Drosopbild que formam a associagao 

sobre esse fruto. Num ambiente constante e uniforme, o encontro de uma 

situagao como essa sugeriria que o numero de especies de levedos deveria 

ser igual ou superior ao do das especies de Drosophila. Num ambiente 

natural, onde continuamente ocorrem variagoes, podemos imaginar um 

sistema complexo, nas flutuagoes das populagoes que normalmente en- 

contramos, Podemos imaginar que acontega o seguinte; tomemos duas 

especies de Drosophila, que chamaremos A e B e que tenham habitos 

alimentares muito semelhantes; num certo territorio estas especies en- 

contram, para sua alimentagao, varias especies de levedo que chamare- 

mos Lj, L2, La, etc.; cada tipo de levedo produz determinado efeito 

sobre a especie que dele ste alimenta,; o levedo Li pode ser relati- 

vamente mais favoravel para a especie A e relativamente menos fa- 

voravel para a especie B, o inverse acontecendo com o levedo h-j e veri- 

ficando-se situagoes intermediarias com outras especies de levedo. 

Assim, duas especies de Drosophila que se alimentam de uma mes- 

ma fonte, dar-nos-ao um resultado que dependera das vantagens e des- 

vantagens que cada especie obteve durante o tempo em que esteve em 

associagao com as demais. A vantagem de uma especie sobre outra sera 

medida em relagao ao numero de individuos adultos, capazes de se re- 

produzirem, que resultaram num certo periodo. Se o numero de indivi- 

duos em tais condigoes for igual para as duas especies, essa fonte alimen- 

tar oferece vantagens iguais a ambas. Se uma delas tiver maior numero 

de individuos, essa especie tera levado vantagem nessa associagao, van- 

tagem que pode ser absoluta quando o numero de individuos da outra 

especie for zero. 

Em ambiente natural, como vimos, encontramos um grande numero 

de associagoes de drosofilas, e, o que deve acontecer, e que uma especie 

vence num lugar e encontra situagSes intermediarias, ou perde, em ou- 

tros. Sua freqiiencia em relagao as demais especies ira depender, por- 
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tanto, das vezes em que a especie saiu vitoriosa nas associagoea em que 

tomou parte. 

Da Cunha^ Sokoloff e Dobzhansky (1951), Shehata (no prelo), 

isolando fermentos do tubo intestinal de especies de Drosopbila do gru- 

po obscura, na California (U.S.A.), encontraram a mesma especie de 

levedo em mais de uma especie de Drosophila. Encontraram, por outro 

lado, varias especies de levedo no tubo digestivo de uma mesma especie 

de Drosophila, Esses dados provam, portanto, que, no caso acima, cada 

especie de Drosophila nao se limita apenas a uma especie de levedo e 

que cada especie de levedo nao e utilizada por apenas uma especie de 
Drosophila. 

Em outras experiencias, Da Cunha e colaboradores (1951) e Do- 

bzhansky e Da Cunha (comunicacao pessoal), expondo culturas de 

levedo extraidas do intestine de uma especie de Drosophila, mostraram 

que varias especies sao atraidas, e que, usando-se diferentes especies de 

levedo, as proporgoes entre as varias especies sao diferentes. Empie- 

gando-se apenas o meio de cultura esteriliz?da (banana) sem levedo 

nao haveria atragao de mosca nenhuma. 

Os dados apresentados mostram, portanto, que, em ambiente natu- 

ral, as especies de Drosophila vivem num mesmo territorio, apresentando 

nmita semelhanga de habitos, mas, cada especie apresenta certas peculia- 

ridades ou preferencias proprias. Acreditamos que tais distingoes a rea- 

peito de preferencias alimentares ou de "habitat" possam ser considera- 

das como resultado da selegao natural sobre esses organismos. Essas 

preferencias, no entanto, nao sao desenvolvidas ao ponto de levar a es- 

pecie a um estado de absolute especializagao, ou de uma dependencia 

absoluta por um unico tipo de levedo ou por um unico padrao de "mi- 

crohabitat", etc. A provavel causa da inexistenda de tal tipo de especia- 

lizagao (se ele existe deve ser raro) em drosofilas, cremos dever-se en- 

contrar na defesa da especie contra certos possiveis prejulzos, pois, a es- 

pecializagao exporia o organismo (a especie) ao risco de extingao, quan- 

do, por um acidente, o levedo ou o "microhabitat" se torne raro ou au- 

sente por um certo tempo. 

Assim, o que esperamos tebricamente e o que a realidade nos de- 

monstra nos casos dados, ou seja, um ajustamento no qual as varias es- 

pecies podem compartilhar de um mesmo "habitat". Para isso houve 

diferenciagao de habitos, mas nao completa espedalizagao; noutros ter- 

mos, facilitou-se o desenvolvimento de uma tolerancia mutua entre as 

especies, e nao eliminagao. Para as populagoes naturais de drosofilas, a 

situagao em que a selegao natural se mostra mais efetiva e, portanto^ a 

que permite o desenvolvimento da tolerancia entre as especies, e nao a 

vitoria por destmigao como pretendiam os darwinistas do seculo passado. 

Outra pergunta: quando e como essas divergencias de habitos eco- 

logicos teriam surgido? 
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Especies de um modo geral, formam-se a partir de ragas que se de- 

senvolveram alopatrioamente; a especializagao simpatrica de algumas es- 

pecies e de valor secundario nos animais. Inferimos, disso, que as novas 

especies recem-formadas a partir de ragas, se tornam simpatricas, e en- 

tao, por selegao natural, desenvolvem-se as diferenciagoes de suas exigen- 

cias ecologicas. Num pais como o Brasil, onde a diversificagao floristica 

e enorme, torna-se facil entendermos a existencia de tao grande numero 

de especies simpatricas de drosofilas, normalmente encontradas em nos- 

sas coletas. E' possivel, tambem, entender-se, fato caracteristico para a 

flora e a fauna tropicais, consistente na convivencia, num mesmo ambien- 

te, de varias especies de habitos muito semelhantes. Provavelmente em 

varios outros casos, como em drosofilas, a selegao natural permite o de- 

senvolvimento da tolerancia mutua entre as especies, de modo a permitir 

que cada especie conviva com outras, em varias situagoes, em algumas 

das quais ela se mostra relativamente superior, em outras nao apresenta 

vantagens e, em outras ainda, relativamente inferior. A incidencia de 

varias situagoes em que a especie e relativamente superior as demais, 

leva a uma grande abundancia de individuos dessa especie. Mas, a nao 

existencia de tais situagoes de relativa superioridade, num certo tempo, 

nao leva a especie a extingao, uma vez que ela pode utilizar-se de situa- 

goes que, embora nao sendo otimas, Ihe permitam a sobrevivencia. 

Na evolugao dos atuais sistemas integrantes de organismos em po- 

pulagoes naturais, deve ter havido, por selegao natural, muitas lutas e 

eliminagoes de especies. Mais importante, talvez, que esse aspecto de 

lutas e destruigoes, ha de ter sido o do desenvolvimento, tambem por 

selegao natural, de um a juste mutuo dos varios organismos que coexistem. 

A selegao natural e ainda reconhecida como um dos fatores mais 

irnportantes na evolugao, como o queria Darwin. Todavia, se reconhece 

hoje, que o seu principal papel e o de criador, pela reprodugao dtferen- 

cial, e nao o de conservador, pela simples eliminagao de variantes, como 

queriam os darwinistas do seculo passado. 

SUMARIO 

A principal finalidade do presente trabalho e fazer uma analise do 

conceito moderno de Selegao Natural. Como e sabido, o conceito de Se- 

legao Natural e seu efeito sobre a evolugao foram postos sob a forma de 

teoria cientifica, por Darwin, na segunda metade do seculo XIX. Dar- 

win e principalmente seus partidarios do seculo passado deram, no en- 

tanto, demasiada enfase a um so dos efeitos da Selegao Natural — o da 

eliminagao dos seres mais fracos pela vitoria dos mais aptos. O proprio 

Darwin reconhecia que em certos casos, a Selegao Natural agia de modo 

a favorecer formas aparentemente menos aptas; mas, para ele, como para 

os seus seguidores, esses casos constituiam excegoes, e a forma mais efe- 
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tiva da Selegao Natural encontrava-se na competigao e luta pela vida 

entre especies, ou, entre individuos de uma mesma especie. 

Dados recentes fornecidos pela ecologia mostraram que, em am- 

biente natural, um organismo nao pode viver isoladamente, mas depen- 

de sempre de outros seres vivos e sao parte de sistemas mais ou menos 
complexes, que se integram. A integragao de varios organismos que co- 

existem e resultado de um longo processo de coadapta^ao orientada pela 

Selegao Natural. Nesse processo, o aspecto da luta e destruigao apresen- 

tado pela Selegao Natural, tern menor importancia que o aspecto menos 

drastico, de permitir o desenvolvimento de um ajuste mutuo entre os 

organismos, possibilitando sua coexistencia, de maneira mais eficiente. 

Empregaram-se, para material de trabalho, especies de Drosophila 

que vivem na America do Sul (principalmente Brasil) e que tern como 

alimento principal levedos e bacterias. 

Na America do Sul encontramos representantes de varios sub-ge- 

neros de Drosophila. Em nossas coletas eram mais freqiientes moscas 

do sub-genero .Sophophora e Drosophila, tendo sido encontrada uma es- 

pecie de Pholadoris e uma outra do Dorsilopha. 

Analisando a distribuigao geografica das varias especies de Droso- 

phila que apareceram em nossas amostras, notamos que existem especies 

cuja area de distribuigao abrange todo o Brasil e parte da Argentina (D. 

willistoni, D. paulistorum, D. nebulosa, D. fumipennis e outras). D. 

willistoni, e D. nehulosa atingem mesmo o sul dos Estados Unidos (Pat- 

terson, 1943). 

Outras especies, no entanto, tern area de distribuigao mais limitada, 

ocupando regiao do centre ate o sul do Brasil e Argentina (D. guaramu- 

nu, D. grigeolineata, etc.). Outras, apenas o norte do Brasil (D. moju, 

D. addisoni, D. camargoi, etc.). 

Os "habitats" mais favoraveis para os individuos adultos de maior 

numero de especies de Drosophila sao, em geral, encontrados nas flores- 

tas, onde drosofilas sao abundantes, tanto quanto ao numero de especies, 

como quanto ao de especimes. Em epocas favoraveis encontramos nume- 

rosas especies de Drosophila nos campos cerrados; mesmo nas caatingas, 

em epoca propria, foi encontrado grande numero de D, nebulosa. Nao 

tivemos oportunidade de coletar moscas em campos limpos como, por 

exemplo, os encontrados no Territorio Federal do Rio Branco. Nesses 

campos a vegetagao predominante, senao unica, e de graminea rasteira 

que, dificilmente forneceria condigoes para o desenvolvimento de droso- 

filas . 

Com relagao aos "habitats" das larvas, existem poucos dados; nos 

as encontramos em secregoes de caule e em frutos fermentados. Como 

os adultos, larvas de varias especies compartilham de um mesmo anv- 

biente. Em um mesmo fruto ou em uma mesma porgao de secregao de 

caule nascem individuos de mais de um especie. 



_ 74 — 

A drosofila, como um inseto de ciclo de vida curto e de facil repro 

dugao, apresenta grandes flutuagoes em suas populagoes. Essas flutua- 

goes, geralmente relacionadas com as variagoes no meio ambiente, de- 

pendem, tambem, da mutabilidade genotipica da especie. 

O meio ambiente pode variar em virtude de um grande numero de 

causas. Foram analisadas as diferengas climaticas, decorrentes das esta- 

goes, ou devidas a latitude, altitude, proximidade de mananciais de agua 

e vegetagao. Mesmo em locais onde as condigoes climaticas sao cons- 

tantes durante o ano todo, existe variagao na flora e na fauna. Entre 

nos, no alto Rio Negro, no Estado do Amazonas (muito proximo ao 

Equador), onde as variagoes climaticas sao as de menor amplitude do 

territorio brasileiro, encontramos, em maio de 1949, a maior concentra- 

gao de drosofilas ate hoje constatada por nos, em ambiente natural. 

Voltando ao local em setembro, por duas vezes (1951 e 1952) encontra- 

mos uma fauna de drosofilas extremamente pobre no numero de indi- 

viduos. Nessa regiao, embora as condigoes climaticas sejam muito cons- 

tantes, as plantas apresentam um nitido ciclo snual de floragao e fruti- 

ficagao. Como as populagoes de drosofilas que analisamos estao direta- 

mente relacionadas com a quantidade de levedo e bacterias do local, no 

mes de maio, devido a grande quantidade de frutos, esses microorganis- 

mos eram muito abudantes e em setembro, por motivo oposto, eram mui- 

to raros. 

Nossos dados quanto a drosofilas confirmam o que ja havia sido 

observado sobre a flora tropical por Baker (1947). 

Assim, vimos que mesmo em lugar onde a floresta e das mais ricas 

em especies de arvores e o clima dos mais favoraveis ao desenvolvimento 

da drosofila (quente e umido), sao necessarias condigoes outras para que 

essas moscas existam em abundancia. E necessario que haja um substrate 

onde especies de levedos e bacterias possam desenvolver-se, pois estas 

representam a parte principal da alimentagao de drosofilas. 

As especies de Drosophil? sao atraidas por levedos e bacterias. Ate 

agora encontramos levedos e bacterias desenvolvendo-se principalmente 

em frutos amadurecidos ou flores que caem no solo e em secrecao de 

caule de plantas (slime flux) . Certamente devem existir outros locais 

onde levedos e bacterias existam e atraiam drosofilas, mas, ate agora, 

pouco sabemos e esse respeito. 

As especies de Drosophila podem, em geral, alimentar-se de mais 

de um tipo de levedos, e uma mesma especie de levedo pode servir de 

alimento a mais de uma especie de Drosophila. Assim, em ambiente na- 

tural, onde existem varias especies de levedos e varias especies de Dro- 

sophila, deve haver, em parte, uma escolha, pelas moscas, de seu alimento 

mais conveniente e, em parte, uma competigao entre varias especies pe- 

la obtengao do levedo que serve de alimento para mais de uma especie. 
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Na natureza, encontramos varias especies de Drosophila num me»- 

mo ambiente, e, com freqiiencia, tirando alimento de uma mesma fonte. 

Acontece que, como dissemos, as fontes naturais de levedo e bacterias 

sao frutos e flores ou secre^oes de caule que sao relativamente raras na 

natureza ou, pelo menos, nao sao encontradas facilmente em certos meses. 

Assim, usamos, para coletar drosofilas, iscas artificials de banana e laran- 

ja, as quais juntamos fermento Fleischmann, ou deixamos fermentar 

naturalmente. Tais iscas atraem grande numero de especies e de es^ 

pecimes de drosofilas. 

£ interessante notar que, quando comparamos entre si as especies 

que form am associagoes sobre iscas naturais diversas, encontramos fre- 

qiiencias diferentes seja quanto ao numero de especies, seja quanto ao 

de especimes. Algumas especies, como D. willistoni, apresentam grande 

versatilidade, surgindo sempre em alto grau na maior parte das iscas na- 

turais que encontramos. Outras especies, como as moscas do grupo cal- 

loptera, sub-grupo bocainensis, D. prosaltans, etc., sao mais especializadas 

e sao encontradas em menor numero de frutos. 

A comparagao da capacidade atrativa de iscas naturais e iscas arti- 

ficials, ou de iscas artificiais diferentes entre si, revela-nos as diferengas 

ecologicas entre as varias especies. Algumas destas demonstram tao forte 

preferencia pela isca natural que Ihes fornece alimento, que apenas al- 

guns poucos indivlduos a abandonam para pousar sobre a isca artificial 

colocada a alguns metres de distancia (6 metros em uma de nossas expe- 

riencias). Outras especies, ao contrario, imediatamente abandonam a isca 

natural, procurando a isca artificial recem-colocada. 

Comparando iscas de banana, as quais foi adicionado fermento 

Fleischmann, com iscas de laranja deixadas a fermentar naturalmente, 

notamos que algumas especies preferem as iscas de banana, outras as de 

laranja e, ainda, outras especies nao tinham preferencia alguma, sendo 

atraidas pelas duas iscas, igualmente. De um modo geral, as iscas de la- 

ranja, deixadas a fermentar naturalmente, atraem maior numero de mos- 

cas que as de banana com fermento Fleischmann. 

Notamos, nessas experiencias, que tanto as iscas naturais como as 

artificiais atraem um grande numero de especies de Drosophila. Quando 

comparamos o comportamento das varias especies, toma-se facil notar 

que cada especie, em situagao especial, apresenta certas peculiaridades 

alimentares que as distinguem das demais, embora os habitos de varias 

especies sejam muito semelhantes. 

As especies de Drosophila apresentam nao apenas peculiaridades 

quanto aos habitos alimentares, mas tambem, quanto a preferencia por 

determinados lugares da floresta. Nao temos duvidas de que, na maior 

parte dos casos, essas discrepancias de frequencies em lugares diferentes 

da floresta, nada mais sao do que manifestagoes de preferencia por certo 

tipo de alimento, que sao mais facilmente encontrados nesta ou naquela 
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parte do ambiente. Por outro lado, nao temos duvidas, tambem, de que 

a selegao natural deve ter caracteristicas que mais se adaptam as condigoes 

do local onde o alimento mais apropriado e encontrado com maior fre- 

qiiencia. 

Analisando o comportamento das varias especies em dois lugares 

proximos, mas ecologicamente distintos, notamos que certas especies sao 

mais freqiientes num lugar que em outros embora sempre encontremos 

exemplares das varias especies nos dois tipos de "habitats". Algumas 

vezes assinalamos num dos locais maior freqiiencia de moscas de uma 

especie que, amiude, e muito mais abundante no outro local. As especies 

nao revelam, na escolha de zonas da floresta, rigidez de comportamento. 

Tambem, nesse particular, as especies, de um modo geral, apresentam 

grande versatilidade, podendo viver neste ou naquele ambiente, depen- 
dendo, provavelmente, da quantidade de alimento que nele possa ser 

encontrado. 

As especies nao se distribuem uniformemente num territorio. A area 

de distribuigao de uma especie de Drosophila nos e dada pelos pontos 

extremes onde a especie pode ser encontrada. Dendro dessa area de dis- 

tribuigao vamos encontrar lugares onde a especie sempre existe (floresta), 

lugares onde a especie pode ser encontrada em certas epocas do ano (cam- 

po cerrado e, em alguns casos, caatingas) e lugares onde a especie nao 

existe (desertos, campos limpos e caatingas). Mesmo nos lugares onde 

a especie esta sempre presente, sua distribuigao nao e uniforme, e, assim, 

vamos encontrar nucleos de alta ao lado de outros com muito baixa 

concentragao de individuos. Os indicios que colhemos ate agora para as 

especies de Drosophila com as quais trabalhamos sugerem, como disse- 

mos, que essa irregularidade de distribuigao das moscas dentro de um 

pequeno territorio (campo experimental de 100 x 100 metres ou area 

equivalentes) sejam mais devida a irregularidade na distribuigao das 

fontes de alimento do que a eventual preferencia das moscas por deter- 

minados pontos do territorio. 

Fazendo coletas com o mesmo numero de iscas, sempre nos mesmos 

lugares durante meses diferentes do ano, pudemos notar que, nas popu- 

lagoes de especies tropicais de drosofilas, como nas de especies da zona 

temperada, ha flutuagoes no numero de individuos. Durante certos meses, 

algumas especies apresentam-se em grande numero, enquanto outras sao 

raras. Em meses diferentes a situagao pode mostrar-se invertida. Daremos 

clguns exemplos de nossas coletas em Pirassununga. Moscas do sub-grupo 
willistoni, D. willistoni e D. paulistorum formavam 79.0% da amostra 

de 3.720 individuos coletados em abril de 1950 e apenas 1.1% da amostra 

de 1.160 especimes coletados em outubro de 1948. D, guaramunu forma- 

va 67.0% da amostra de 4.909 moscas coletadas em junho de 1952 e 

apenas 14% da amostra de 1354 moscas coletadas em fevereiro de 1950. 

Moscas do grupo simulans, D. simulans e D. melanogaster ibrmavam 
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69.6% da amostra de 2.324 especimes em outubro de 1948, e nao foram 

encontradas em maio de 1952 numa amostra de 2.102 moscas. 

Dadas as irregularidades do meio ambiente nao podemos prever a 

freqiiencia de determinada especie em certo mes do ano, mesmo se no 

local tivermos coletado moscas do mesmo mes durante alguns anos an- 

teriormente. Em Vila Atlantica, por exemplo, fizemos coletas no mes de 

novembro de 1948, 1949 e 1950, nos dias 24, 25 e 26 respectivamente. 

Em identicas situagoes de isca e de coleta, em 1948 coletamos 440 mos- 

cas, em 1949, 444, e, em 1950, 2300; a freqiiencia de D. gturtevanti nes- 

ses tres anos foi de 10.2%, 7.8% e 85.6%, respectivamente. 

Em Pirassununga, no mes de dezembro de 1949, em 1306 moscas co- 

letadas, 18.3% (239) eram do sub-gmpo willistoni e 19.0% (235) £>. ne- 

btdosa e 39.5% (516) D, gttaramttnu. Nesse mesmo mes e dia de 1951, 

em 2592 moscas coletadas as especies acima foram encontradas com as 

seguintes freqiiencias: 63.0% (1933), 1.0% (26) e 12.3% (319), res- 

pectivamente. 

Quais as possiveis causas da pouca especializagao apresentada pelas 

especies de Drosophila que analisamos. Num meio ambiente tao hetero- 

geneo e com tantas variagoes, o desenvolvimento de um comportamento 

rigido do organismo com relagao a certas condigoes do ambiente, teria, 

como conseqiiencia, uma desvantagem para a especie. Quando, por aci- 

dente, essas condigoes fossem raras ou nao existissem, a especie poderia 

ser levada a extingao. Assim, a condigao mais favoravel para o organis- 

mo e o desenvolvimento de um comportamento nao rigido, que permits 

a especie coexistir com as demais, preferindo condigoes que Ihe sejam 

mais favoraveis, mas possibilitando-lhe sobreviver em condigSes outras. 

Destarte, o que realmente encontramos nas associagoes naturais de dro- 

sofilas e um ajustamento no qual varias especies podem compartilhar de 

um mesmo "habitat", apresentando diferenciagao de habitos mas nao 

uma completa especializagao. A selegao natural permitiu o desenvolvi- 

mento de uma tolerancia mutua entre as especies e nao o desenvolvi- 

imento da especializagao, que, na competigaoy eliminaria as demais 

especies, Devemos notar que o que foi observado em populagoes de 

drosofilas, observamos tambem em outros organismos nos tropicos, A 

floresta e a fauna tropicais sao caracterizadas por um grande numero de 

especies muito proximas, vivendo umas ao lado das outras. No desenvol- 

vimento desse sistema, a parte mais eficiente e ativa da selegao natural 

foi a de permitir um ajuste entre as especies (tolerancia, cooperagao ou 

mutualismo) e nao destmigao. 

Vemos, portanto, que a selegao natural tern aspectos muito mais 

complexos e variados do que o admitiam os darwinistas do s6culo pas- 

sado. 
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