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INTRODUÇÃO

A polinização por Apis mellifera é de extrema importância
tanto no cenário ecológico, quanto na agricultura. Emb-
ora A. mellifera seja uma espécie exótica, ela se adaptou
bem às condições ambientais do Brasil e já é o principal
polinizador de diversas culturas importantes para o páıs,
como soja (Vila, 1988), eucalipto (Pacheco, 1982) e girassol
(Inácio et al., 003). O sucesso de Apis mellifera no cenário
agŕıcola deve - se ao fato de ser uma espécie generalista e
de fácil manejo (Moreti et al., 996). Devido à sua estreita
relação com a flora e o fato de possuir o corpo coberto por
pêlos que coletam várias part́ıculas presentes no ambiente,
a abelha Apis mellifera pode ser utilizada para a detecção
de reśıduos de pesticidas em plantas (Mansour, 1987).

No entanto, a qualidade e a quantidade da produção agŕıcola
exigem o emprego de agrotóxicos e pesticidas cada vez mais
eficientes na inibição do desenvolvimento de insetos e er-
vas daninhas, impulsionando o uso indiscriminado de com-
postos qúımicos tóxicos aos insetos não - alvo, tais como
as abelhas. Desse modo, os agroecossistemas submetem os
polinizadores a situações de estresse crônico, fato eviden-
ciado pela constante queda da densidade de abelhas nos
arredores dos campos agŕıcolas em várias partes do mundo.
Essa problemática afeta também a apicultura brasileira,
cuja qualidade pode estar direta ou indiretamente associ-
ada aos pesticidas lançados nos campos de cultivo, uma vez
que reśıduos também podem ser encontrados nos produtos
aṕıcolas.

Dentre os inseticidas amplamente utilizados nas culturas
agŕıcolas, destaca - se o Regent® da Bayer, cuja base ativa
é o fipronil. Embora o uso desse inseticida tenha sido sus-
penso em páıses europeus até que sejam avaliados todos os
efeitos maléficos para espécies polinizadoras (Godoy, 2006),
seu uso é autorizado pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária Brasileira –ANVISA. Este inseticida já é aplicado
em larga escala em culturas importantes para o Brasil, como

soja, cana - de - açúcar, milho, arroz, feijão, batata e trigo,
além de ser usado como preservante de madeira (ANVISA,
2006).

O fipronil é um neurotóxico pertencente à famı́lia dos fe-
nilpirazóis que afeta o sistema nervoso central do inseto,
resultando em superexcitação neural e subseqüente morte
do inseto (PAN, 2006). O fipronil tem um amplo espectro
de aplicação na agricultura e, por esse meio de dispersão,
pode afetar as colméias de abelhas no entorno do local onde
é aplicado.

O fipronil é tóxico para abelhas, sua LD50 é de 4 ng/abelha
(Rhone - Poulenc, 1995), e não deveria ser aplicado em
vegetações quando abelhas estivessem forrageando. Entre-
tanto, um estudo realizado na França, no qual durante três
anos foram analisadas amostras de pólen coletado por Apis
mellifera , apontou que cerca de 12,4% das amostras anal-
isadas estavam contaminadas por fipronil e seus metabólitos
(Chauzat et al., 006).

Outros trabalhos estão sendo feitos para analisar os efeitos
causados por exposição crônica do fipronil em abelhas (De-
courtye, 2005; Bárbara, 2005). No entanto não há trabalhos
que relatem a toxicidade do fipronil para larvas de abelhas,
as quais entram em contato indiretamente com o pólen e
néctar contaminado durante o peŕıodo de alimentação efe-
tuado pelas operárias nutridoras. Os bioensaios in vitro
de toxicidade para larvas, em adição àqueles realizados em
abelhas adultas, já está sendo incorporado na comunidade
européia como protocolo de avaliação de risco aos compos-
tos qúımicos que serão lançados no meio ambiente (Aupinel
et al., 005). Os bioensaios ecotoxicológicos são de grande
importância para o estudo de avaliação de risco das abelhas
aos inseticidas, principalmente para a avaliação do efeito
da exposição crônica às doses consideradas ambientalmente
segura.
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OBJETIVOS

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a taxa de mor-
talidade larval em resposta à exposição crônica de larvas
de Apis mellifera , por meio de bioensaios, a uma baixa
dose de fipronil (0,1 micrograma/grama de alimento larval)
presente no inseticida comercial Regent®.

MATERIAL E MÉTODOS

Os bioensaios com larvas foram realizados de acordo com a
técnica descrita por Vandenberg e Shimanuki (1987) e com
adaptações de Silva (1995). Larvas de 1º ı́nstar de operárias
de A. mellifera foram coletadas de favos de cria no apiário
do Departamento de Biologia, UNESP-Rio Claro, e acondi-
cionadas individualmente em cúpulas de polietietileno (fix-
adas no fundo de placas de Petri com parafina) e contendo
alimento previamente preparado. Essas cúpulas foram dis-
postas em formato quadrangular, sendo 5 cúpulas em cada
lateral (25 cúpulas por placa). Os bioensaios foram realiza-
dos em triplicata sendo que tanto o grupo controle como o
grupo tratado com fipronil foi composto por 3 placas. As
larvas foram alimentadas diariamente, com aux́ılio de mi-
cropipetas, recebendo quantidade progressiva de alimento
larval. A dieta artificial foi preparada com 10g de geléia
real, 7,4ml de água destilada, 1,4g de D - glicose, 1,4g de D
- frutose e 0,2g de extrato de levedo, para o grupo controle.
As larvas foram mantidas em estufa B.O.D., a 340C ± 10C,
com umidade relativa acima de 85%.

Nos grupos experimentais submetidos ao tratamento com
fipronil, foi adicionado o inseticida na dieta larval de forma
a conter a concentração de 0,1 micrograma/grama de ali-
mento. Todos os dias as larvas mortas eram contadas, para
o grupo controle e grupo tratado com fipronil, e as larvas
vivas receberam a dieta larval (grupo controle) ou alimento
larval contaminado com fipronil durante 6 dias consecutivos.
O número de larvas mortas obtido do grupo controle e do
grupo tratado foi comparado usando o teste “long - rank”
do programa Graph - Pad Prism 3.0. Após findar o peŕıodo
de alimentação larval, avaliou - se a taxa de metamorfose
das larvas sobreviventes.

RESULTADOS

Os resultados evidenciaram que do dia 1 do experimento ao
dia 5, a taxa de mortalidade do grupo tratado com fipronil
estava similar à do controle, mas no último dia do peŕıodo
de alimentação larval (dia 6) houve um significativo au-
mento na taxa de mortalidade no grupo tratado em relação
ao grupo controle. As poucas larvas que sobreviveram não
conseguiram entrar em metamorfose ou as pupas não con-
seguiram completar a metamorfose.

Desde que os receptores GABA são os alvos da ação do in-
seticida fipronil no sistema nervoso central (Buckingham et
al., 005), provavelmente em alguma via o seu desenvolvi-
mento possa ter sido alterado, assim como ocorreu com o
copépodo Amphiascus tenuiremis cuja exposição ao fipronil
alterou o seu desenvolvimento. No entanto, não há relatos
na literatura sobre os receptores GABA nas larvas de A.

mellifera . A maioria dos estudos sobre os receptores GABA
em larvas de insetos, realizados em Drosophila sp. (Enell
et al., 2007) e nas larvas que se movem independentemente
(Wegerhoff, 1999). Dzitoyeva et al., (2005), sugerem que
os receptores GABA de Drosophila são necessários para o
desenvolvimento larval normal, mas os mecanismos envolvi-
dos nesse processo ainda não são completamente compreen-
didos.

CONCLUSÃO

Os resultados do presente trabalho reforçam os dados pre-
sentes na literatura, sendo que a exposição crônica ao
fipronil pode alterar o desenvolvimento de Apis mellifera,
provavelmente por interferir na mudança da fase larval para
a fase pupal, uma vez que a taxa de mortalidade aumen-
tou significativamente no final da fase larval quando as lar-
vas geralmente sofrem grandes modificações endócrinas que
sinalizam o ińıcio do processo de metamorfose.
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2006. Dispońıvel em: <www.tierramerica.net/2004/

0313/pacentos.shtml >.

Acesso em 16 abr.2006

Anais do IX Congresso de Ecologia do Brasil, 13 a 17 de Setembro de 2009, São Lourenço - MG 2



Inacio, F. R.; et al., Influência de diferentes espaçamentos
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