
IZAGEM DE UMA DISCR�MINA<;AO, COMO
J.PF,fflD 'fERI0 DE CLASSIFICA('.;AO DE ABELHAS
rJ1' cRI 

ISAIAS PESSOTTI 

Brasil 

4 1965, de "Ciencia e Cultura" publica um trabalho de
1 17 no. , I - 'd o vo · E' h H. ( 1 ) no qua sao resum1 os e confrontados resultados,vr B e sc ' ,. b . -r.rerr, w, · 05 de estudos so re comunJCa�ao entre as abelhas. Nesse tra-�, m 15 an . - - ·1· d . , . AJ.Hdos e s de comumcac;ao sao ut1 1za os como um cr1teno de classi-� processo 

b' d . , . b t,,1ho os 'tica e que, com ma o com outros cntenos · aseados em carac-" filogene I b - d ' fil ' · 0c,�o .. ·c,,s permite a e a orac;ao e uma arvore ogenettca das abelhas . s ormint " ' - . ' rerist101 b m especies por nos estudadas com o objetivo de determinar um ual figura d . na q rtamental a ser usa o Juntamente com os menoonados . . , · compo cr1terio apos a publicac;ao de Kerr e Esch, notamos que os resultados de Agora, . d d. . . - d tudos sobre aprend1zagem e 1scnmmac;ao con uzem a uma classi-nossos es 1 · h . , fil , . . ,, e corresponde em m as gera1s a arvore ogenettca ma1s recente ncarao qu b . d. . , . b. cl . de Kerr (pg. 536) que se aseia em 1versos cnt�nos com ma os: ttpos de 
comunica�ao, de ninhos, de saco de veneno, de glandulas da cabec;a e torax, 
numero de cromossomas, determinac;ao de castas. 

A nossa tentativa de classi.ficac;ao se fundamenta em medidas de rapidez 
de aquisi�ao e de extinc;ao de uma discriminac;ao simples entre dois estimulos 
disaiminativos, simultaneamente apresentados. As medidas empregadas foram 
de dois tipos: numericas e temporais. 

Para todas as especies estudadas o aparelho de alimentac;ao, os procedi
mentos experimentais, os estimulos discriminativos e as medidas efetuadasforam rigorosamente os mesmos. 
I) Sujei!os. Dez Apis mellifera ligustica, dez Melipona seminigra merrillae e
dez Aprs Mellif era Sicula. As duas primeiras especies foram estudadas nos �artamentos de Psicologia e de Biologia da Faculdade de Filoso.fia, Ciencias�l.etras de Rio Claro, Brasil ( 3 e 5) - e o terceiro grupo foi estudado no Insti,.�o d

d: Entomologia Agraria da U niversidade de Palermo, em 1964 ( 7) · Em,-.,,a ta era tre · cl , · h · t cl d ma a uma unica abelha marcada com pequena mane a pm a aorso do t E ' .. 
1 orax. m cada especie estudada para cinco abelhas SD era a cor

:1 a e S delta era a cor azul; para as ou;ras cinco, SD era azul e S deltao.
d
Todos os sujeitos foram submetidos a nmodelagem" e refor�amentoe uma r · · · ... au esposta antes de se iniciar o processo de d1scnmma�ao e ente extin�ao. 
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II) Apare/ho a) fase de modelagem e condicionamento; 0 aparelho usado era
uma v:isilha de alumfnio com fundo retangular, de 14 cm. por 7 cm. A vasilha
era coberta por uma ta.dipa de alum.inio, pl�na, retangular, paralela a super
f icie do fundo. Essa tampa, dividida em do1s q�adr�dos de 7 por 7 cm. tern
no centro de cada quadrado um grupo de 5 ori�k10s, dispostos em cruz. �traves
<lesses orifkios os sujeitos podiam introduz1r a gl�s.sa para sugar, altmento
Hquido. Um mecanismo simples, sob a tampa, perm1tta torn�r �cess1vel o ali
mento sob um grupo de cinco orif kios enquanto permanec1a macessive l sob
o outro grupo de furos.
b) fase de aquisic;ao e de extinc;ao; usou-se o aparelho ja descrito, com duas
pec;as complementares: duas pequenas bandejas circulares de material plastico,
uma azul e outra amarela. O fundo delas e de 6 cm de diametro e apresenta
ao centro um furo circular de 2.5 cm. As bandejas eram colocadas sobre a
tampa do aparelho de modo a que o furo circular de cada uma delimitasse
uma area ( "area de pouso") circular na tam pa de aluminio. Cada uma das 

areas de pouso resultantes continha um dos dois grupos de orif kios da tam pa.As bandejas eram iguais entre si em material, luminosidade, forma e dimensoes
e dif eriam somente em relac;ao as cores, amarelo e azul, que correspondiarnrespectivamente a SD e Sdelta ou vice versa. Com esse aparelho foram assegu·radas as seguintes condic;oes experimentais: visibilidade do alimento Hquidosomente ap6s o pouso em SD; facilidade de pouso e "decolagem" me smo
e� v�os ras,an�es; v�sibilidade de SD e Sdelta antes do pouso e de quafq�erdirec;ao .d� ntve1s mats altos ou mais baixos que a area de pouso; mudanc;a rap1dadas posic;oes de SD e Sdelta; apresentac;ao e remoc;ao facil e rapida do alimento
sob qualq��r das areas de pouso; igualdade de odores sob as duas are as ?epo�o; facihdade �e deslocamento do aparelho, que era progressivament� dis:tanciado . da colme1a ate uma distancia final de 1. 5 metros. Essa distanaa foi
estabelecida com O objetivo de evitar ef eitos de fatiga busca de alimento e:11outras font es e ef eitos de processos de comunicac;ao en:re as abelhas. Ademais,a uma curta distancia ' · 1 b e poss1ve o ter mais respostas por hora . 

III ) Definifoes: Considerava-se uma reposta (R) o pouso do suje it? e�
qua.:quer ponto da tampa do aparelho, precedido de voo e seguido de 10� 
duc;ao da glossa em qualquer dos orificios da tampa. Considerava-se �da co! a resposta que ocorr · , d d b deJa e 
SD Ia na area e pouso delimitada ao centro a an la c6r
Sd le Rdelta a resposta (R) emitida na area de pouso circundada pe e ta . 

pact.iIdVa) P
lmro�edimentos: a) "Shaping": colocava-se o aparelho encostadeo.o;rada .ico e1a com algu 

. , d cone 1.1>· 

4001 "b' mas gotas de al1mento ( agua ac;ucara a, 
1 

as llV"' 
10 ) so re a tampa. Depois que essas gotas eram consumidas, a guJ!l
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o, que era. progresiirr. 
de 1. 5 metros. foa £-' 

de fatiga., busca det 
'io entre as abelnl\ 1• 

Pot hara. 

(R) O fXJUSO d�;�;
de voo e segui ,

'derava·i·(.ons1 O(I· centt?da:fc1tcuD 
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vam a procurar alimento atraves dos orif icios da tam D Com e<;a . 1 d.f " pa. essas lb/JS m arcadas a pmce com 1 erentes cores. 0 aparelho era distanciad� 5 etaJJl . gradualmente e algumas <las abelhas marcadas continua b 0Jrne1a . , lb T" vam a uscar da. c vando da colme1a ate o apare o. odas as R eram reforr d . d 
. 

. ,·mento, h b) D · . . )"a as 1me 1a-a.iJ durante duas oras. tscrtmt.nafao: colocavam-se sob tJlllente, !ho as duas bandejas coloridas. Apenas uma das abeih re a tja
do. �parume a reposta, RD ou Rdelta, as demais eram imJ)edidas de P

as marc�bas m1t1a. d . . d , ousar so re e elbo e pouco a pouco es1stiam e tenta-lo. Apenas as repostas d ._ 0 apar

abelha eram desde entao consideradas. Todas as RD (respostas a 
pn meira " f , . na area d Ouso de cor SD) eram re or�adas automatICamente com alimento e nenh _ ep f d A ·- d u ma Rdelta era re or�a , a. s pos10es as �uas cores alternadas segundo umasuccessao casual df pe�10dos �e 10 e 1,5 mmutos. As RD e Rdelta eram registradas em interva os � 1 m1:iuto at� um total .global de setenta respostas.c) Ext�nfao : tor�ava-se ma:ess1vel o altmento liqu1do so_b .a cor SD e continuava inacessivel tambem sob a cor Sdelta. As respostas do su1e1to eram registradas e todas as respostas emitidas sobre a cor anteriormente usada como SD eram consideradas respostas de resistencia a extin�ao (RE). Ap6s um periodo de 20 min.sem emissoes de RE concluia-se o estudo de uma abelha. 

V) Medidas: as medidas efetuadas foram: freqiiencia de RD por unidade de tempo ( intervalos de 5 minutos ) ; tempo em minuto, desde o inkio da aquisi�ao ate a primeira RD sucessiva a ultima R delta; essa medida se abrevia como T.A. ou tempo de aquisi�ao; tempo em minutos desde o inicio da extinc;ao ate a ultima RE, abreviado como T.E. ou tempo de extinc;ao; retardofreqiiencia ou seja a rela�ao entre tempo de aquisi�ao e freqiiencia de RD. Ademais foram registradas todas as RD, as Rdelta, os totais de RD emitidas ap6s a ultima Rdelta. 
VI) Resultados: os dados principais obtidos nos dois estudos sao resumidos nas tabelas seguintes. A primeira contem medias de . respostas corretas que c;da 

grupo obteve nas sete series sucessivas de dez tentativas. Esses dados compoem a curva da figura 1 onde se ilustra gra�camente a f �e de aq�sic;�o de _RD. A tabela no. 2 registra medidas, convert1das em med1�,. rel�tivas a rapidez de aquisic;ao de RD. A tabela No. 3 contem notas, que a 1m1tac;ao de Kerr ( 1965), 
:oram dadas aos tres grupos para compor a .fig�re 2_onde cada grupo e colocado 

a altura que lhe cabe, numa tentativa de clas�1.ficac;ao comportamental das abe
lhas estudadas. Nas tabelas e .figuras sao inclmdos �utros gru�s de abelhas �ub
tnetidos a estudos anteriores. Os dados sobre Tngona postICa foram obtidos 
ern 1963 em um experimento conduzido precisamente co� os �esmos .con
troles e opera�oes descritos acima. Os resultad�s sobre Ap,s Melltfera ( l1gus
tica, mellifera e Cldansonii) ( 1961) foram obt1�os e� um estudo ?o qu�l os 
contr "I · t · eram consideravelmente mfenores aos descntos ac1ma. o es exper1men a1s 
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0 d dos sao includidos aqui porque o problema estudad 
5 

£,
a 

ento e as medidas ef etuadas foram praticanient 
0•. as conliti •

de re orfam 
- d d"d e igua· nte trabaiho com evce(ao as me 1 as te.rnporais 1s as d omitidas aqui. 

no prese . • 

<juc, Jlor .A indusao des es dados suplementares visa so.rncnteentre o dado de estudos diversos. 

TABELA 1 
� 

/ JroMERO MEDIO DE RD EM CADA SERIE DE �EZ TENTATIVAs CO Stct, 
DADos EXTRAIOOs DE VARios ESTUnos l'tv 

Series Fontes (2)e(4) Fontes (3) e (5) Fonte �r�
sucessivas 

e (6) 

ligust mellif adans merrillae ligust Sicula -, �
1 6.75 5.25 5.oo a.o 6.6 6.1 6.a
2 7. 75 1.00 1.00 a.a 7.4 7.6 

7.3 

3 B.25 a.so 7.25 9.8 8.3 
8.4 

7.1 

4 9.50 9.oo 7.50 9.7 9.1 0.s a.o
5 9-.75 9.75 7.50 9.8 8.7 9.3 a.o
6 9. 75 10.00 7.75 9.9 9.7 9.7 a.a
7 10.00 10.00 1.so 10.0 9.4 10.0 8.9 

-

TABELA 2 MEDilll\s DE AQUISis)io DE RD PELOs VJ\Rios GRUPos DE ABBLH>s Medias Fontes (2) e (4) Fontes(3)e(S) Fonte (7) Fo!lte(6 
.1..,1.g. 'MeJ.J. • .t1.aans. merriJ..tae J.l.gustica t 

poscica Sl.CUJ.a 
mo. ·de a.a 10.4 R_delta 

20.s 4.o lo.a -3.538 10.4 15.0 

no. de .Rl> 59.s 48.3
(+) 

-

finais 42.s 46.4 41.2 0.488 36.6 27.0 

no. de Rate 10.s 21.7
-

<!!ruis1,9ao 
21.s 23.6 20.a -0.488 33.4 43.0 

-

(+) t significante a 1%

. Na tabela 3 sao reunidas Varias dizagern de uma discrirninarao nos "?e_d1das que compoen, as notas de apreo·
al 'b . ' • var,os 

a 

ge nca das varias rnedidas Tern . 1 
grupos. Cada nota resulta da som 

CO .... et.d O • . s1na negati . . 
A OS 

au l OS. S nwneros da I• linh , . Vo as tned1das refaavas a err 
a sao rned1as . 

d 
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APRENDIZAGEM DE UMA DlSCRIMINA<;AO te toda a fase de aquisi<;:ao ( tab. 1 e fig. 1) 0 d dura.n bel A 1·n1 . . . s ados das t gflll'° " extraidos da ta a 2. 1 1a mfenor apresenta os t . ou ras 
JjvJla� sao , cies e subespecies . otais referentes 

1a!las espe 

as 
TABELA 3 

.., , 

,,, ... C! JJE AQUISifAO DE RD PELOS VARIOS GRUPO$ EM Q NO�.,.., UATRO ESTUDos 

� 
Fontes(2)e(4) Fontes(3)e(5) 

1!;1gust. Melli£. Adans. merrillae l1gust1ca 
Fonte(?} Fonte(6) 

� sicula postica 

rn�dia de 61.7 59.5 49.5 66.0 59.2 59.6 54.9 
\tl)' � 
m�dia de -8.8 -10.4 -20.5 -4.0 -10.a 
�a -10.4 -15.0 

m�dias de 59.5 48.3 42.5 46.4 41.2 
RD finais 36.2 27.0 

;:-me'dio de -10.5 -21.7 --27.5 -23.6 -28.8 
Rate aquis. -33.4 43.0 

�a geral 
� aquisiia'o 

101.9 75.7 44.0 84.8 60.8 52.4 23.9 

Na grafico pode-se notar que o grupo merrillae e superior aos demais em 
todo o decurso da fase de adquisic;ao de RD e que o grupo postica e inferior 

a t�dos os outros a partir da segunda serie de 1 O tentativas. Os grupos liguistica 
e s1cula, pertencentes a uma unica especie, mostram-se muito semelhantes no 

processo de aquisic;ao de RD. 
As linhas verticais delimitam 3 faixas possfveis nas quais se podem, 

por �ip6tese, distribuir outras subespecies correspondentes as especies e generos 
cons1derados. A distribuic;ao grafica dos dados de Kerr e Esch ( coluna C) e

ada_tada. A coluna A deriva de experimentos nos quais a aquisic;:ao de RD era 
�wto facilitada pelos procedimentos experimentais. Uma precisao maior foi 
mtroduzida nos experimentos resumidos na coluna B, onde a nota das ligustica, 
representando a especie mellifera, e notavelmente mais baixa que na coluna A. 
As posic;:oes dos varios qrupos sao marcadas com asterisco. 
VII) Discussao: Os estudos 2 e 4 incluiam 80 tentativas para cada abelha e os
?emais experimentos compreendem apenas 70 esc.olhas entre SD e_ Sdelta; por 

1sso na tabela 1 os dados ( 2 e 4) sao calculados 1gnorando-se a 01tava de dez
t�ntativas. Tai adaptac;ao alteraria apenas a significac;:ao do: dados �obre ex
bn�ao, nao considerados neste trabalho . Portanto, em relac;ao ao numero de
escolhas successivas consideradas, todos os grupos incluidos na tabela 1 sao
equivalentes: a diferenc;a entre o estudo de 1961 e os demais esta nas condic;oes
em que tais escolhas foram efetuadas pelas tres sub-especies de Apis Melli/era
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FIGURA 1 
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tlSSortt \2,4) de um !ado, e pelos demais grupos de outro !ado. De fato, nos estudos 2 e 4treinavam-se quatro ou cinco abelhas simultineamente de modo ta! qu�;
presen\a de uma delas na irea de pouso de cOr SD poderia servir como um adiciona!, que facilitaria muito a redu�ao do nUOlero de Rdelta e, em co� qiic?ncia, um alto nUOlero de RD finais ap6s a Ultima Rd? De fato as ligus�05 do estudo de 196 3 ( 3 e 5) treinadas uma a uma apresentam mais erros, sene •-·�-.ii•111t •�a1

mais rurta de acertos (RD) consecutivos finais e um maior nfunero de tenta· IP'-alllii.-. .. 
tivas ate o inicio dessa serie. Assim, c?sses estudos ( 2 e 4) servem para um con·
fronto das trCs subespecies de Apis entre si mais que para um confronto �
os de,na;s grupos, em que cada sujeito foi estudado isoladamente. Adema!�
lll!ltel ultimos grupos foi mais segura a elimio�ao de odOres que poderiarD
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FIGURA 2 

RE DUAS cLASSIFICAj:OES DE 4 GRUPOS DE ABELHAs, UMA 

NflloN'fO ENT 
DIDAS DE APRENDIZAGEM (coluna B) E OUTRA EM VARIOS 

co 
$ll!)ll E1'i �LOGICOS c�MBINADOS .,(coluna C). A COLUNA "A" MOSTRA 

Jl�rfriros BI UIDA A TRES SUBESPECIES DE APIS MELLIFERA ESTUDADAS 
cll

oll
DEM AT:;

NT
OS MENOS PRECISOS QUE OS RELATIVOS 'A COLUNA "B" 
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* Apis mellifera Ill 
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* T. (Scaptot.)postica 

KERR· e ESCH (1) 

favorecer a emissao de RD. Comparadas entre si, as tres sub-especies se colocam
numa escala em que o posto mais alto cabe as ligusticas, seguidas <las melliferas 
e <las adansonii que ocupam o ultimo posto. Essa superioridade <las ligusticas
apa�ece tambem quando sao comparadas as siculas ( 7) estudadas com pro
ced1mentos iguais de controle experimental, superiores aos de 1962 ( 2 e 4),
nota-se que nas varias medidas de tabela 1 as ligusticas apresentam um sucesso 
rn�ito inferior ao de 1962 (2 e 4), mas suficiente para dar-lhes uma superi
Ortdade ligeira em rela�ao as A pis .Mel/if era sicula ( 7), e evidenciada pelo 
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�· .A maior numero de RD consecutivas na1s. s t.ngonas post1Ca na tabela 1 apre- . 1 � sentam resultados inferiores a todo� os de�ats g.r�pos estu�a?os ( 3, 5 e 7): ,.�maior numero �e erros, .mais tentativas ate adqumr RD e s�ne ma�s cu�a de � � �acertos consecutlvos fina1s. 0 confron�� de 1963 entre memllae e hgustica da i.i1��e� ... JJtnao primeiro grupo uma vantagem mttda que �parece no menor nfunero de �r1��' raivv-- t erros, na maior extensa'.o da serie de acertos fina1s e no menor nfunero de ten- -� �� J�J quEch, tativas ate O inicio dessa serie. Pelos dados da tabela 2 pode-se verificar que as ·�eiU /e!Il Kerr e merrillae sao superiores aos demais grupos, nao �penas nos indices da tabela 1, oli�faa eote,amas tambem no curso de tad.a a fase de .aprend1zagem: �m todas as series de 11iw- atJl 96J): dez tentativas as merrillae o�tiveram medias. de ac:�os ma1s alt.as �u� a ligustica

1
rJl1, No .. 4· 1 r-Mti e muito mais altas que as s1cula; estas mwto prox�mas das hgmshca, perten- rr�rtoctifna) r�

centes a mesma especie. Tambem nesta tabela as Trigona Scaptotrigona postica ;1r"Ma(orres?1odem ocupam O pesto mais baixo, praticamente em toda a fase de apredizagem. ; rren�aagem. UA soma das medias obtidas em cada serie de dez escolhas e a medida qu/1;1 "MtJmOSbe T l d"d ' · • d j]JffiJrl�f,Jl.u resulta da ta la 2. a me 1 a porem perm1te que a mruor ou menor emora''.. r. ,. al de cad a grupo ate atingir um alto nivel de aprendizagem ( 100 % de acertos por1 �115ftCiecentr (serie exigido de cada sujeito individualmente, dentro de um maxima de setentat&Jfil(1Jl DOSID es tentati 'as) pode ser ocultada por um grande sucesso nas ultimas tentativas. :/M1litoniSeminigra Porisso as no�a� qu: �om poem a tabela 3 combinam as somas das media_s de _'1/uWf�Jtica) con .,acertos nas vanas sen es ( tabela 2) com os escores da tabela 1, nos qua1s se11�1 iru� E-·
da importancia tambem a aspectos negativos do processo de aquisi\ao da dis- ��,i...1 . . - , d " d' ) ·\ll/l)41fave5de cnmma�ao: numero e erros ( em qualquer memento da apren 1zagem e� . 'Tl n�ero de tentat�vas ate atingir lOOo/o de RD por serie. Os escores (medios) 1,��

0tntre�Dobttdo pelos vinos grupos em rela�ao a esses aspectos sao subtraidos da nota '.1,. �cram Ke total, referente aos as�e.ctos positivos da apredizagem: medias de RD eI;1i.tidas('.1���connrrr..J pelo grupo �as sete �enes de dez tentativas ( tabela 2) e tamanho da se;1e de,. �;�RJ? :onsecut1�as fina1s ( tabela 1 ) . Assim as notas da tabela 3 refletem o n�ero ���· 1 "'·medso �e RD mdependentemente do momento do processo em que sao em1tida; 11�e tambem as med1das relativas a maior ou menor demora de cada grupo ateatingir a erie de l_lD. consecutivas finais. Segundo tal tabela as merril.ae c�n\firm� a �ua super.1ottdade em rela�ao aos demais grupos. Somente as h�stica,,, ':,���: do P�1�eiro �xpenme_nto ( 2 e 4) apresentam uma nota mais alta, devida a�'\�condi\oc: mu1t� vanta1osas em que essa subespecie foi estudada; u�a vantage�\. �ue se ve tambem na nota das mellifera sumbetidas a iguais proced1mentos. A-�'i\s�cula e tudadas em 1964 (7) tern, na tabela 3 uma nota que as aproxima con·1·\1;)· 'tde,r�velmen�e as liquistica, o que e coerente 'com o fato de serem d� mesrna�.·�i. �"1,�especie, e mmto semelhantes entre si em rela�ao a morfologia e anatomia. Ta� 1.\ be� atraves destas notas combinadas as postica apresentam-se nltidamente 101 · �1 �eno�es aos demais grupos estudados, com uma nota que as coloca em ni��.' \ 1.\v •inferior ao,d� adansonii que embora cstudadas em condi�oes mais "favoraveis ;.\ '�\ocupam o ultimo posto no estudo de 1962 ( 2 e 4). A figura 2 ilustra a tabela 3 .� 
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Sa figura as diferenc;as entre as tres subespe' cies de Ap· M 1 otar nes . d . - is e -
11 de-sen d em 1962 e os efe1tos as cond1c;oes favoraveis em q f �" tuda as . . ... ue oram 1 Jj{era es C m procedimentos ma1s prec1sos o posto das Iigusticas e revist d das. o . I I . . o no
estll a 963 que adema1s, reve a a c ara supenondade das merrilla C de 1 , . ' . ... e. omestudo r ocedimentos determrnou-se em 1963 ( 6) o posto das uost· 5mos P . d ·cu1 E 1ca, 
0s me . das ligusttca e as s1 a. ssas acompanham de perto as ligu t· . to aba1xo b , s Kamu1 tudadas em 1964, tam em com os mesmos procedimentos e con-foram es d 6 e
1 oes utiliza�a� no estudo e 19 3 que confrontou mernllae e ligustica. A
? ;ore iilogenetica de K_err ( em Kerr e Ee�, 1965 ,( 1)) apr�s�nta os seguintes 
a.c, olutivos ( aproximadamente, a partir do grafico da pagma 563 de Ciengraus �:Jtura, Vol. 1 7, No. 4, 196 5) : M ( Micheneria) seminigra, 72; A pis 
:I�ifera, 70; T (Sc�ptotrigona) postica, 67. A �ltima coluna da figura 2 

tra como esses valores correspondem as notas obtidas por essas especies nosmos d" C d nossos estudos sobre apren 1zagem. a a ponto da escala de Kerr corresponde 
a 12 pantos na escala que afr_esentamos na margem esquerda da figura 2. Colo
cando a mesma altura a espeoe central ( dentre as tres consideradas) que e A pis 
Mellifera, representada em nosso estudo pelas ligustica, vemos que o ponto 
extrema superior ( Melipona Seminigra merrillae) e o ponto extrema inferior 
(Trigona Scaptotrigona postica) correspondem aos gra.us evolutivos dados por 
Kerr e Esch a esses dois grupos. Essa Correspondencia indica que as tres es
pecies por nos classificadas atraves de um criteria comportamental ( aprendiza
gem de uma discrimina�ao entre SD e Edelta simultaneos) obtiveram notas 
equivalentes as que lhes deram Kerr e Esch combinando varios criterios bio-
16gicos. Tal equivalencia, se confirmada em novas especies, podera significar 
que as abelhas mais evoluidas biologicamente, aprendem de modo mais eco
nomico wna resposta discriminativa. 
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RESUMO 

Um estudo sobre classificac;ao de abelhas usando-se como criterio a aprendi· 
zagem de uma discriminac;ao. 

Tres grupos de abelhas, representando tres especies diferentes, foram con· 
dicionados atraves do processo de discriminac;ao. Os resultados indicam que 
existe uma correspondencia entre a nossa classifica�ao das tres especies, obtida 
atraves de um criteria comportamental ( aprendizagem de uma discrimina(ao 
entre SD e Sdelta simultaneos) , e a classifica�ao proposta por Kerr e Esch
combinando varios criterios bio16gicos. Tal equivalencia, se confirmada em
novas especies, podera significar que as abelhas mais evoluidas biologicamente,
aprendem de modo mais economico uma resposta discriminativa.

ABSTRACT 

A . . discrim·
. . study concerning the classification of bees using as criterion a 
mahon learning task. di· Th · were con . ree groups of bees, representing three different species, . a den"honed by a process of discrimination. The results indicate that there 15pecies, 't d . . f h threes Ill e egree of correspondence between our class1ficat10n o t e . ·JUioateattained through the use of a behavioral criterion ( learning to disc�sed bYbetween simultaneous SD and Sdelta) and the classification. pr

5oP cb eqoi·
K d E h h . . ' . · 1 riteria. u els err an sc t rough a combmat10n of several b10Iogica c hi bet leV , valence if confirmed in other species could mean that 1,ees at eg ecoooftl

lc 

f b · 1 · · ' · a mor 0 10 ogICal evolution learn a discriminatory response 10 
fashi�. 
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65vrJBN . b
re 

la clasi.ficaci6n de las abej as, usandose como criterio el ll 
tudJO SO 

. , 

Vn es discriminac1on . . de una d' . . . , .. odizaJe . d un proceso de 1scnmmac10n se acond1e1on6 a tres grupos ,pre 
edio e . d"f L por m ntando tres espec1es 1 erentes. os resultados indican que . represe 

1 'fi . , d I d abeJas, ondencia entre nuestra c as1 cac10n e as tres especies ob-e corresp 
1 . . , ,ciste una. , de un criterio comportamenta ( aprend1za1e de una discrimina-e d tra.ves · 1 ' ) I 1 'fi ·' teni a a D Sdelta en forma s1mu tanea , y a c as1 caeton propuesta por 000 entre

ch
S �binando varios criterios biol6gicos. Si tal equivalencia, se con-y Es co 

d , · 'fi I b . ' d !(err vas especies, po na s1gm car que as a e1as mas esarrolladas Erma. �n nue
te aprenden una respuesta discriminativa con mucho mas facilidad. biologicamen 
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