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INTRODUÇÃO

Todos os seres vivos precisam se alimentar em alguma fase
de sua vida e, por esta razão, qualquer um também pode ser
usado como alimento (Schmidt, 2003; Begon et al., 007). A
predação de ovos e larvas de borboletas tem sido observada
em diferentes famı́lias (Trigo, 2000) sendo que este conhec-
imento tem uma aplicação no controle biológico daquelas
espécies que podem ser prejudiciais a plantas cultivadas.

Para lidar contra predadores e parasitóides de seus ovos e
larvas, os lepidópteros desenvolveram diferentes repostas al-
gumas de natureza qúımica e outras de natureza mecânica
(Brown et al., 1991) mas, mesmo assim, quaisquer que
sejam as defesas sempre existem predadores ou parasitóides
capazes de sobrepujá - las. Essas relações entre insetos
aposemáticos e plantas tóxicas podem envolver muitos tipos
de substâncias qúımicas algumas das quais com efetiva ativi-
dade farmacológica sendo, portanto importantes do ponto
de vista aplicado (Brown et al., 1989, 1990, 1991b).

Na região litorânea de São Paulo a borboleta Actinote pelle-
nea pellenea é uma das espécies que pode ser encontrada em
muitos pontos onde suas plantas de alimento larval Mika-
nia cordifolia, Mikania aff. Micrantha e Austroeupatorium
inulaefolium são comuns (Francini, 1985, 1989).

Todas as 16 espécies de Actinote e as 12 de Altinote es-
tudadas por Brown & Francini (1990) tinham adultos e
larvas que eram cianogênicos e Francini (1989) observou
que ovos de A. pellenea pellenea também o eram. Mas
mesmo sendo protegidas por substâncias tóxicas como os gli-
cośıdios cianogênicos a predação de ovos e larvas de espécies
do gênero Actinote já foi observada em diferentes locais e
ocasiões. A predação de larvas de Actinote carycina por
ninfas e adultos de hemı́pteros foi observada na Serra do
Japi, em Jundiáı por F. Frieiro - Costa (comunicação pes-
soal) em 1990. A predação de ovos de Actinote dalmeidai
por ninfas do hemı́ptero Stirethrus sp. foi observada em
Campos de Jordão por R.B.Francini (comunicação pessoal)
em janeiro de 2006 assim como a predação de ovos de A.
zikani (Francini et al., 005), A. parapheles e A. pellenea pel-

lenea (R.B.Francini, comunicação pessoal) por formigas do
gênero Solenopsis e Pheidole no Vale do Rio Quilombo em
março e abril de 2008. Além disso, várias espécies de moscas
taquińıdeas parasitóides têm larvas que também conseguem
alimentar - se das de Actinote (Francini, 1989).

Glicośıdeos cianogênicos são O - β - glicośıdeos de α -
hidroxinitrilas (cianohidrinas) que são compostos orgânicos
biosintetizados derivados de aminoácidos (Trigo, 2000).
Quando suas moléculas são quebradas por enzimas es-
pećıficas, como a β - glicosidade, eles liberam HCN por
hidrólise qué um inibidor do transporte de elétrons na cadeia
respiratória (CONN, 1979). CHAI (1990) observou que bor-
boletas Actinote anteas e A. lapihta eram rejeitadas por
pássaros em gaiolas, mas ainda existe muita especulação
em relação ao papel dos glicośıdeos cianogênicos na defesa
qúımica de borboletas (Trigo, 2000).

OBJETIVOS

Observar diariamente, durante a época de oviposição, o des-
tino dos ovos de oviposições observando o comportamento
predatório de formigas ou outros insetos;

Observar no campo o comportamento defensivo de larvas
testando respostas a diferentes tipos de predadores;

Testar o grau de aceitação de ovos e larvas por predadores
invertebrados e vertebrados em condições controladas de
laboratório.

MATERIAL E MÉTODOS

Bioensaio com Gallus gallus

Foram usados 10 indiv́ıduos de Gallus gallus Linnaeus 1758
(Galliformes: Phasianidae), adquiridos em avicultura, com
aproximadamente 30 dias de vida e mantidos sem comida
durante 8h. Antes dos testes, eles foram mantidos separados
em gaiolas numeradas com dimensões 35 x 50 x 16 cm, com
tampa metálica gradeada e mantidos a base de ração de rato

Anais do IX Congresso de Ecologia do Brasil, 13 a 17 de Setembro de 2009, São Lourenço - MG 1



e sem água. A numeração das gaiolas evitou a marcação in-
dividual dos pintinhos diminuindo seu estresse.
Os bioensaios foram feitos em uma arena constitúıda por
uma caixa plástica branca com dimensões de 30 x 35 x 55
cm e forrada com jornal. Os pintinhos foram colocados in-
dividualmente na arena obedecendo à ordem numérica cres-
cente. Uma etapa dos testes foi feita pela manhã (1000h) e
outra à tarde (1500h) do dia 3 de fevereiro de 2009.
Na primeira etapa de testes, primeiro foi oferecido miolo de
pão moldado na forma e tamanho das lagartas de Actinote
pellenea pellenea e depois uma lagarta viva em terceiro
estádio sendo ambos amarrados em linha preta.No segundo
teste, cinco horas depois do primeiro, foram tomados os
mesmos cuidados sendo que a única diferença foi a inversão
da ordem a qual foram oferecidas a lagarta e o pão.
Numa segunda etapa de testes foram adquiridos em avicul-
tura 32 indiv́ıduos de G. gallus com aproximadamente 5 dias
de vida e massa entre 25 e 30 gramas. Estes foram manti-
dos em laboratório, sendo que 16 ficaram em jejum durante
24h e 16 alimentados com ração própria a base de farelo
e milho, ambos sem água. Antes dos testes, eles ficaram
separados 3 a 3 em nas mesmas gaiolas do teste anterior.
A numeração das gaiolas foi feita de 1 a 5 com ração e 1 a
5 sem ração, para a marcação individual dos pintinhos foi
feita uma marca na cabeça com a caneta de retroprojetor,
eles receberam nenhuma marca (1), ou uma marca vermelha
(2) e preta (3).
Bioensaio com formigas
Lagartas de terceiro estádio foram colocadas em galhos de
Cecropia que era pastejado por formigas Azteca alfari, e em
correição de formigas de Neivamyrmex sp. no seu hábitat
natural. Todos os movimentos onde ocorreram interações
entre as formigas e a lagarta foram anotados e fotografa-
dos.
Bioensaio com aranhas
Foram usadas lagartas de terceiro estádio, que foram colo-
cadas nas teias de aranhas no seu hábitat natural. Todas
as interações entre as aranhas e a lagarta foram anotadas e
fotografadas.

RESULTADOS

Bioensaio com Gallus gallus
Dos 10 indiv́ıduos testados na primeira etapa de manhã, os
dois primeiros mostraram - se apáticos tanto ao pão quanto
á larva, um foi eliminado. Todos os outros pintinhos at-
acaram rapidamente o pão e a larva oferecida depois. Após
bicarem as larvas os pintinhos geralmente aparentavam um
desconforto, sendo que alguns apresentaram o comporta-
mento de limpar o bico no substrato evitando a larva pos-
teriormente.
A repetição, com a segunda etapa do teste á tarde, mostrou
resultados ineqúıvocos. Os dois pintinhos (1 e 2) que es-
tavam apáticos de manhã atacaram a larva e tiveram as
mesmas reações dos pintinhos da manhã. Todos os outros
oito rejeitaram as larvas, mas atacaram quase que instan-
taneamente o pão oferecido após a larva.
No segundo teste foi observado que o comportamento era
estabelecido pelo efeito de grupo, as vocalizações eram inici-
adas e finalizadas em conjunto. Outro comportamento que

sinalizava esse efeito de grupo foi que ao colocarmos um
único pintinho na arena, eles não expressavam quaisquer
comportamentos para alimentação. Os pintinhos ficavam
parados apáticos à situação. Mas, ao colocarmos um grupo,
a disputa tanto pelo controle como pela lagarta era pratica-
mente imediata, assim que um deles dava ińıcio ao ataque
logo era seguido pelos outros.

As substâncias qúımicas secundárias nem sempre apresen-
tam funções conhecidas e muitas delas são tóxicas para al-
guns herb́ıvoros (TRIGO, 2000). No entanto, fitófagos es-
pecialistas podem seqüestrar essas substâncias qúımicas na
defesa contra inimigos naturais.

Gallus gallus não se apresenta como inimigo natural de la-
gartas de A. p. pellenea, por viverem em ambientes distintos
e por lagartas não entrarem na dieta preferencial de pintin-
hos ainda que estes convivessem juntos. Porém mesmo as-
sim parece que pintinhos, que foram usados como modelo
de predadores vertebrados tem problemas ao entrarem em
contato com as substâncias apresentadas por estas lagartas.

Os pintinhos apresentam mecanismo sensorial apurado; são
capazes de distinguir após o primeiro contato, pelo cheiro
ou pela forma e cor o que lhe oferece perigo. A rejeição é
comum a praticamente todos os pintinhos que tiveram con-
tato com a lagarta no primeiro teste. O comportamento
de rejeição dos pintinhos aumenta conforme vão tendo con-
tato com as lagartas o que mostra que há um processo de
aprendizagem pelos pintinhos.

Seria esperado que conforme aumentássemos o número de
ensaios, os pintinhos apresentassem um comportamento
ainda mais expressivo de total rejeição; como realizamos
apenas dois testes com cada grupo, observamos que estes
antes da rejeição ou defesa necessitam de um tempo relati-
vamente grande de observação da larva para detectar seus
padrões de coloração.

Bioensaio com formigas

A lagarta colocada sobre o caule da Cecropia foi percebida
pelas formigas após alguns minutos. Estas vieram e inicia-
ram um ataque para imobilizá - la. As formigas morderam
a lagarta que teve liberação da hemolinfa. Assim que a la-
garta ficou estática, as formigas voltaram a sua atividade
normal de pastejo. Pode - se inferir que seja defesa, já
que estas formigas não são carńıvoras e pela literatura é
sabido que formigas e Cecropias possuem uma relação mu-
tuaĺıstica, o que leva as formigas a atacarem de forma mas-
siva tudo o que apresente perigo e possa danificar o vegetal,
em troca a Cecropia lhes serve como mantenedora de recur-
sos (BEGON et al., 2007).

Para o ensaio com larva de Actinote pellenea pellenea, ob-
servou - se que a atitude em dilacerar com a mand́ıbula
a região lateral do abdômen para liberar a hemolinfa,
implica para que aja a liberação do HCN já que em
Actinote o composto que confere proteção qúımica são os
glicośıdeos cianogênicos. Para que a larva se torne palatável
é necessária a liberação do HCN para o ar (FRANCINI,
1989).

Bioensaio com Aranhas

Nestes biotestes observamos dois comportamentos distintos
entre as aranhas. Assim que estas percebem a presença
da lagarta na teia, apresentam processos diferentes para a
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predação da mesma. Para Argiope, foram contados cinco
comportamentos, o mesmo para Nephila clavipes.

Aparentemente aranhas conseguem neutralizar os efeitos
das substâncias tóxicas. Indicando que essas substâncias
não devem causar grandes efeitos, porque é sabido que
aranhas quando aprisionam algum animal que lhes possa
causar dano, cortam o pedaço da teia onde este se encontra
(TRIGO, 1987).

CONCLUSÃO

Com a realização deste trabalho pudemos concluir que la-
gartas de Actinote pellenea pellenea apresentam defesas
qúımicas eficazes. Porém essas defesas têm eficácia difer-
enciada frente ao predador a qual estas são expostas.

Contudo, algumas questões ainda podem ser levantadas a
partir deste trabalho, um exemplo seria a comparação da
predação com lagartas de Actinote pellenea pellenea man-
tidas com dietas variadas, já que as concentrações dos
compostos qúımicos são diferentes nas plantas das quais
Actinote se alimenta. Outro ponto que pode a ser levan-
tado é a diferença básica entre adultos e lagartas quanto a
sua proteção, traçando diferenças quantitativas da quanti-
dade de alcalóides encontradas em ambas.
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defesa qúımica em insetos contra predadores vertebrados e
invertebrados. Dissertação de mestrado, do Programa de
Pós - Graduação em Ecologia, IB, UNICAMP, 125 págs.
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