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O gene?ro lodopleura Lesson, 1839, exclusivamente sul-americano, 
conta, de acordo com Hellmayr (1929) e Gyldenstolpe (1951), com 
3 especies: lodopleura pipra, com duas subespecies, I. p. pipra (Lesson, 
1831) e /. p. leucopygia Salvin, 1885; I. fusca (Yieillot, 1817); /. 
isabellae, com duas subespecies, I. i. isabelae Parzudaki, 1847 e I. i. 
paraensis Todd, 1950. Moojen {in Descourtilz, 1944) prefere conside- 
rar isabellae como raga de pipra. 

Ao lado de Calyptura cristata (Yieillot, 1818), sao os menores 
representantes da familia Cotingidae. Entre outros elementos, carac- 
teriza-se lodopleura pela presenga, nos 5 ^ , de um pequeno tufo de 
penas violeta, localizado em determinado ponto dos lados do peito, e 
que deve exercer importante fun^ao, nao so no reconhecimCnto do 3 
pela 9 , durante as aproxima^oes pre-copula, como tambem ao fun- 
cionar como elemento de advertencia aos outros 5 5 da mesma espe- 
cie, de dominio de territorio. Joao Teodoro Descourtilz (1944), estu- 
dando I. p. pipra anota: "O anambe macho, quando logramos segura-lo 
vivo, faz levantar em tufos divergentes as plumas, cor da flor do 
pessegueiro, que em seus flancos repousam, quando a ave esta calma. 
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e se acham meio resguardadas, pelo matizado cinza que Ihe recobre 
o peito". Olalla (1943) sugere para os generos lodopleura e Caly- 
ptura uma nova familia, lodopleuridae; contudo, nao fundamenta sua 
opiniao. No que diz respeito a lodopleura, pelo menos I. p. pipra 
(vide est. 24, fig. 66, in De'scourtilz, 1944) — como se vera linhas 
adiante — exibe aquela quietude absoluta quando pousado nos ramos, 
urria das peculiaridades comuns aos representantes dos Cotingidae, 
como informa Olalla, e que no campo distingue os membros dessa 
familia dos outros passaros com os quais convivem. 

CHAVE PARA IDENTIFICACAO DAS ESPECIES DE IODOPLEURA 
LESSON, 1839. CORES SEGUNDO RIDGWAY, 1912 

1. Garganta e coberteiras inferiores da cauda "fawn colored". Tama- 
nho menor: asa ate 64, cauda ate 37 mm. Guiana Inglesa. Brasil: 
do Espfrito Santo ao sul de Sao Paulo   pipra 

1'. Ausencia daquele colorido na garganta e coberteiras inferiores da 
cauda. Tamanho maior: asa desde 73, cauda desde 38 mm .... 2 

2. Partes superiores mais escuras ("blackish slate") ; sem manchas 
brancas nos loros, bochechas e regiao post-ocular. Guianas .... jusca 

2'. Partes superiores mais claras ("fuscous" ou "fuscous black"); 
manchas brancas nos loros, bochechas e regiao post-ocular. Re- 
gioes amazonicas do Brasil, Peru, Equador, Colombia, Venezuela e 
Bolivia   isabellae 

DISTRIBUigAO GEOGRAEICA 

/. p. pipra, ja bem descrita por Burmeister (1856), Sclater (1888), 
Ihering (1898) e Yieira (1935), entre outros, foi noticiada, ate 
agora, no Brasil, dos seguintes Estados: 

Espirito Santo 

Um $ de Brago do Sul, "... a 500 metres acima do nivel do 
mar e a um dia de viagem, para o interior, de Vitoria, a 20° de 
latitude1 sul, mais ou menos", exemplar enviado ao Museu de Munich, 
na Alemanha, por Eerdinando Midler (Hellmayr, 1915). Moreira Pinto 
(1894) informa que Braco do Sul e rio do Estado do Espirito Santo, 
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nasce na serra do Perocao e desagua no rio Jucu pela margem direita, 
cerca de oito km acima de Viana. 

Um $ , n.0 26.330, colecionado por Helmut Sick, em 12.XI. 1940, 

em Limoeiro - Jatiboca (Municipio de Itaguassu), a 900 metros de( 
altitude (Sick, 1960, mapa a pg. 152) e depositado nas colegoes do 
Museu Nacional do Rio de Janeiro. 0 biotopo, provavelmente, e aquele 
descrito por Sick (1962) a pagina 18, letra "a", isto e, capoeira, 
capoeirao e restos da mata virgem. 

Ruschi (1953) apenas registra I. p. pipra do Espirito Santo, sem 
mencionar a localidade. 

Minas Gerais 

Burmeister (1856) menciona que seu filho coletou esse passaro 
nas capoeiras ("gebiischen"), em Lagoa Santa, pequeno povoado mi- 
neiro, proximo a margem esquerda do rio das Velhas. Tal ocorrencia, 
primeiro admitida por Ihering (1898), Ihering & Ihering (1907) e 
Hellmayr (1915), foi depois posta em duvida por este ultimo autor 
(1929, nota 2), e por Pinto (1944, nota 2), que o nao menciona 
na sua "Sumula Historica e Sistematica da Ornitologia de Minas 
Gerais" (1952). Vieira (1935) nao o registra de Minas Gerais. Con- 
tudo, os argumentos invocados por Hellmayr (1929), duvidando da 
notificagao de Burmeister, que esteve em Lagoa Santa, de 13 de maio 
a 30 de julbo de 1851 (Burmeister, 1853), nao nos convencem. 

Rio de Janeiro 

Uma 9 de Cantagalo, colecionada por Carlos Euler (Caba- 
nis, 1874), atualmente no Museu'de Berlim (Ihering, 1900). 

Um $ adulto de Nova Friburgo, distante de Cantagalo mais ou 
menos 50 quilometros, colecionado por Youds (Sclater, 1888) e na 
colegao do Museu Britanico. 

Hellmayr (1915) cita varios exemplares coletados "na regiao do 
Rio de Janeiro", por Peixoto (provavelmente Pedro Pinto Peixoto 
Velho) e que se acham depositados no Museu de Paris. 

Segundo se le em Gyldenstolpe (1927), posteriormente ao tra- 
balho de Sclater (1888), as colegoes do Museu Britanico receberam 
mais 4 exemplares de I. p. pipra, procedentes do Rio de Janeiro. 
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No Museu Nacional do Rio de Janeiro, um de nos (HFAC) exa- 
minou o $ adulto n.0 21.134, colecionado por H. Berla na Fazenda 
da Pedra Branca, municipio de Parati (Berla, 1944). Berla cagou 
em 3 biotopos: capoeiroes, capoeiras e descampado. /. p. pipra esta 
arrolada, no sen trabalho, entre as aves colecionadas nas "capoeiras" 
e "descampados". Aquelas e estes, Berla os define as fls. 1 e 2, dando 
tambem boa fotografia dessas comunidades vegetais (fig. 3). Muito 
provavelmente o passaro foi coletado em "capoeiras", a seraelhanga 
do registrado por Burmeister (1856) em Lagoa Santa. 

Sao Paulo 

A ocorrencia de /. p. pipra no Estado de Sao Paulo foi primei- 
ramente noticiada por Hartert (1892). Segundo ele (Hellmayr, 1915) 
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Localidades de coleta de lodopleura p, pipra, MG, Minas Gerais. ES, Espirito 
Santo. RJ, Rio de Janeiro. SP, S. Paulo — 1, Rio Sao Francisco. 2,, Rio das 
Velhas. 3,' Lagoa Santa. 4, Belo Horizonte. 5, Santa Tereza. 6, Limoeiro-Jati- 
boca. 7, Vitoria. 8, Rio Jucu. 9, Viana. 10, Rio Bra^o do Sul. 11, Cantagalo. 
12, Nova Friburgo. 13, Rio de Janeiro. 14, Parati. 15, S. Paulo. 16, Rio Juquia. 
17,' Juquia. 18, Ribeirao Fundo. 19, Serra da Boa Vista. 20, Sete Barras. 21, Rio 

Ribeira de Iguape 
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ha, no Museu de Frankfurt, Alemanha, dois exemplares com a pro- 
cedencia "St. Paulo". Baseado em Hartert, Ihering & Ihering (1907) 
alinharam Sao Paulo, ao lado do Rio de Janeiro e Minas Gerais, na 
area de distribuicao geografica de /. p. pipra. Em 1929, Hellmayr, 
catalogando os cotingidas do Field Museum of Natural History, anota 
que "...its occurrence in Sao Paulo is still to be confirmed,...". 
Para Pinto (1944, nota 2) a ocorrencia de /. p. pipra no Estado de 
Sao Paulo e muito provavel, ainda hoje, "...nas grandes matas da 
serra, ao norte extremo do Estado (Bananal)". 

Gragas a gentileza do naturalista colecionador Afonso M. Olalla, 
podemos afirmar que, de fato, I. p. pipra ocorre no Estado de Sao 
Paulo. Em fins de margo de 1962, Olalla doou ao Departamento de 
Zoologia da Secretaria da Agricultura 1 S (n.0 43.666) e 1 9 (n.0 

43.667) adultos de I. p. pipra, por ele colecionados, respectivamente, 
em 29 de julho e 15 de setembro de 1961, no sul do Estado, na loca- 
lidade chamada Ribeirao Fundo, situada na margem direita do Ribei- 
rao Fundo, que, nascendo nos contrafortes da Serra de Paranapiacaba, 
desemboca na margem direita do rio Juquia. Segundo ainda informa- 
Qoes escritas de Olalla, fornecidas a nosso pedido, a localidade Ribei- 
rao Fundo esta a 16 quilometros, mais ou menos, ao norte do luga- 
rejo denominado Primeiro Morro, que fica ao noroeste da cidade de 
Juquia, na estrada de rodagem que liga esta cidade a de Sete Barras. 
Acrescenta Olalla que a primeira vez que ele viu um exemplar de 
/. p. pipra, no literal paulista, por onde tern colecionado desde 1944, 
foi em agosto de 1960, em Bela Vista, povoado situado na margem 
esquerda das cabeceiras do rio Ipiranga, tambem afluente da mar- 
gem direita do rio Juquia, pouco a oeste de Ribeirao Fundo. 

VARIAQAO DO COLORIDO 

A patria tipica de I. p. pipra foi designada como "Rio de Janeiro" 
(Hellmayr, 1915). Examinando o tipo de Euphone aurora Sundevall, 
1834 (= lodopleara pipra (Lesson, 1831)), depositado nas colegoes 
do Museu de Estocolmo, o Conde Gyldenstolpe (1927) conclue que 
"... its difference or not from I. pipra Less, must be left open for 
further researches". Hellmayr (1929) colocou Euphone aurora na 
sinonimia de I. p. pipra, procedimento que, a nosso ver, esta correto, 
pois a larga faixa branca do uropigio (de 5 a 6 mm de largura, como 
diz Hellmayr, 1929), caracteristica de I. pipra leucopygia Salvin, 1885, 
(vide estampa XXVI em Sclater, 1888) caso estivesse presente no tipo 
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de Euphone aurora, nao passaria despercebida a Gyldenstolpe. Nossos 
dois exemplares tem o dorso cinzento escuro; no de n.0 43.666 o 
vertice e mais escuro que o dorso e tem ligeiro brilho azulado, enquanto 
que no de n.0 43.667, o contraste entre o colorido do vertice, ene- 
grecido e sem aquele brilho, e o colorido do dorso, e menor que no 
de n.0 43.666, indicando possivelmente dimorfismo sexual. No de n.0 

43.666 nota-se, com dificuldade, um esbogo da faixa mais clara do 
uropigio, ausente no de n.0 43.667. Quanto aos dois exemplares 
do Museu Nacional, ja mencionados, o de n.0 23.330 tem o dorso 
cinzento mais escuro que o do n.0 21.334; o vertice, tambem, com 
um brilho anegrado, e mais escuro que neste. No de n.0 21.334 o 

meio das penas do vertice tem pequenas manchas escuras. Nas partes 
inferiores, o colorido da garganta do exemplar n.0 21.334, alem de 
ser mais claro que no de n.0 26.330, ocupa tambem menor extensao 
que neste. As faixas escuras do peito e dos flancos sao mais largas 
e contrastam melhor, em colorido, com o branco das penas, no de 
n.0 26.330, e sao menos largas e menos destacadas (mais claras) 
no de n.0 21.334, tudo levando a crer que o exemplar n.0 21.334 
ainda nao esta com a sua plumagem definitiva. Nesses dois exemplares 
nao se ve o menor vestigio da faixa clara do uropigio, perceptivel 
apenas no exemplar n.0 6.251 do Museu Nacional, sem procedencia. 

COMPORTAMENTO E ALIMENTAgAO 

lodopleura p. pipra e passaro que foi encontrado, ate hoje, em 
altitudes que variam de 30 (Ribeirao Fundo) ate 900 metres (Limoei- 
ro-Jatiboca). 0 seu biotopo preferido parece serem as "capoeiras" e 
"capoeiroes" do Espirito Santo ate Sao Paulo, bem como o "ecotone" 
entre' essas formagoes e a mata primitiva. Hellmayr (1915) cita a 
regiao de Brago do Sul, no Espirito Santo, como "rauito florestada" 
e Olalla, em informagoes escritas que nos prestou, sobre a vegetagao 
de Ribeirao Fundo, descreve-a como "...coberta de mata primitiva, 
excegao de alguns trechos, porem muito pequenos, onde se pode ver 
matas secundarias nas encostas dos morros. A flora compoe-se de uma 
infinidade de especies vegetais, tanto arbustivas, como verdadeiras 
arvores que, contudo, nao ultrapassam 50 metros de altura. A especie 
predominante neste mundo vegetal e o palmito {Euterpe edulis), que 
aos grupos medra abundantemente, e de cuja ponta se extrae o pal- 
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mito comestivel. 0 mato e geralmente fechado, cheio de tranqueiras e, 
por isso, dificil de transitar, a nao ser que haja uma picada". 

Os dois passaros abatidos por Olalla achavam-se pousados, quie- 
tos, em ramos de arvores visinhas, de uns 8 metres de altura, com- 
pletamente despidas de folhas e siluadas no "ecotone" da mata pri- 
mitiva. H. Berla, em comunicagao pessoal, contou-nos que abateu o 
S n.0 21.334 quando este estava pousado em um ramo seco de laran- 

jeira. Descrevendo o comportamento de I. p. pipra, Descourtiiz (1944) 
diz que "para pousar escolhe o referido passarinho um ramo seco, 
principalmente o das mimosas gigantescas, de folhagem finamente recor- 
tada". 

Vieira (1935) escreve que a alimentagao principal dos cotingidas 
consiste em frutos, porem muitas especies nao desprezam insetos. 
Descourtiiz (1944) cita que I. p. pipra nao persegue insetos. A ali- 
mentagao preferida de /. p. pipra parece serem os frutinhos da "herva 
de passarinho", denominagao vulgar das especies parasitas da familia 
Loranthaceae (Descourtiiz, 1944 e Berla, 1944). Entre esses generos 
Moojen {in Descourtiiz, op. cit.) menciona talvez Phoradendron. Nos 
estomagos dos dois exemplares doados por Olalla, encontramos varias 
sementezinhas, identificadas por Moises Kuhlmann, do Institute de 
Botanica da Secretaria da Agricultura de Sao Paulo, como da especie 
de "erva de passarinho" Struthantus concinnus Mart. {Loranthaceae) * 

IODOPLEURA ISABELLAE 

Todd (1950) descreveu lodopleura isabellae paraensis, do baixo 
Amazonas; o tipo, um macho adulto, depositado no Carnegie Museum, 
precede de Benevides, localidade situada a leste da cidade de Belem, 
nao longe da capital do Estado do Para. Nao conhecendo exemplares 
da raga tipica, nao nos podemos pronunciar sobre a nova raga geo- 
grafica, motivo pelo qual ainda adotamos a nomenclatura binominal. 

Os exemplares de isabellae paraensis que examinamos apresentam 
a seguinte amplitude de variagao: machos (10 adultos e 1 jovem), 
asa 74 a 82 mm, cauda 39 a 46, culmen, das penas mais anteriores 
a extremidade da premaxila, 5 a 8; femeas (2 adultas), asa 75 e 79, 
cauda 40 e 41, bico 6 e 7 mm. 

Nas suas valiosas notas, Olalla fornece-nos, tambem, algumas 
observagoes sobre a especie amazonica lodopleura isabellae. Sao elas; 
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"Tenho em meus cadernos de viagem anotado observagoes sobre a 
especie amazonica lodopleura isabellae, que, como a do Sul, vive aos 
casaes, formando pequenos bandos ate de dois casaes. Nao frequentam 
copas de arvores altas; pelo contrario, sempre as cacei em arbustos 
que nao ultrapassavam uns 6 metros. Comem frutas muito pequenas, 
de sabor acridoce, e frequentam a arvore frutifera varias veze's durante 
o dia. Alimentam-se e depois vao pousar em um ramo da arvore vizi- 
nha a fruteira, para dali, num voo ondulado, retornar a esta. Perma- 
necem na area onde se situa a fonte de alimento, ate acabarem os 
frutos. E um passaro que nao se mistura, em qualquer hipotese, com 
nem uma outra especie, mostrando-se, por isso mesmo, de uma indi- 
ferenga digna de nota em face de qualquer acontecimento que suceda 
em seu derredor. Certa ocasiao, no alto rio Ucayale, na Amazonia 
Peruana, cacei um casal num arbusto, com mais ou menos 4 metros 
de altura, carregado de umas frutinhas vermelhas, bem miudinhas, e 
situado na beira de um campo artificial". 

Damos, em seguida, algumas observagoes sobre alimentagao e 
biotopo de I. isabellae, anotadas pelos colecionadores no verso dos 
rotulos dos exemplares pertencentes a colegao do Departamento de 
Zoologia: 

Tres ($ 5 e 1 2 de Gorotire, rio Fresco, afluente do Xingu, 
Para, Hidasi. Coletados em floresta de galeria; conteudo estomacal, 
"frutas". 

Tres ^ S da Mata de Utinga, Belem, Para. Dois abatidos em 
capoeira por Carlos Estevao, um na mata, por F. Lima. 

Um $ jovem de Murutucu, Para, Lima, abatido em "capoeirao", 

contendo "bagas". Um $ adulto da mesma localidade, coletado na 
mata, com "insetos" no estomago. 

Uma 9 do alto rio Cururu, afluente do Tapajos, Para, Hi- 
dasi, em mata, conteudo "frutas". 

Como e bem conhecido e, alias, anota Pinto (1953) ao estudar 
a colegao Carlos Estevao, as "capoeiras" sao constituidas pela vege- 
tagao arborea que sucede, imediatamente, a mata primitiva derru- 
bada, faltando arvores de grande porte e dominando arbustos espi- 
nbosos e cipoais. Com o passar dos anos, as "capoeiras" perdem aque- 
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les caracteristicos e, ostentando arvores maiores, transformam-se nos 
"capoeiroes". Novae's (1958) tambem da uma boa caracterizagao 
desses biotopos no alto rio Jurua. 

ABSTRACT 

The authors comment on the distribution and characters of the Brazilian forms 
of lodopleura. Occurrence of I. p. pipra in the State of Sao Paulo is definitely 
established with basis on two specimens, £ and $ , from the southern coastal 
range. 

Food habits and habitat preferences of I. p. pipra and I. isabellae are 
discussed. 

Tabela de medidas, em mm, dos exemplares examinados de lodopleura 
p. pipra. 

Asa Cauda Culmen 

MNRJ 26.330, Limoeiro — Jatiboca, ES 58 28 7 

MNRJ 21.134, Pedra Branca, Parati, RJ 6 60 35 7 

DZSP 43.666, Ribeirao Fundo, SP 6 64 37 6 

DZSP 43 .667, Idem 9 59 33 5 
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