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INTRODUÇÃO

Diversos nas regiões tropicais, os fungos que habitam
o interior dos tecidos vegetais assintomaticamente, co-
nhecidos como fungos endof́ıticos, são considerados im-
portantes mediadores das interações entre herb́ıvoros
e plantas. Algumas espécies desses microorganismos
produzem substâncias secundárias que são dissuasso-
ras ou deletérias aos insetos, auxiliando dessa maneira
na redução da herbivoria (Wilkinson e Schardl 1997).
A diversidade de endofiticos varia de acordo com a
espécie vegetal e a localidade onde a planta hospedeira
se encontra (Saikkonen et al., 1998). No cerrado, pes-
quisas recentes verificaram que o aumento da diversi-
dade endof́ıtica afetou negativamente a diversidade de
herb́ıvoros associados (principalmente de homópteros)
em Baccharis dracunculifolia na Serra do Cipó, MG
(Oki et al., 2008). Tal efeito na dinâmica populacional
de herb́ıvoros pode gerar uma cascata de consequências
sobre o terceiro e quarto ńıveis tróficos, e afetar a es-
trutura e a diversidade do ambiente.

OBJETIVOS

Para melhor compreensão da influência da micota en-
dof́ıtica sobre a diversidade de herb́ıvoros em Baccharis
dracunculifolia (Asteraceae), o objetivo desse trabalho
foi avaliar o efeito das substâncias presentes nos extra-
tos acetoetilico de três espécies de fungos endofiticos
frequentemente encontrados em Baccharis dracunculi-
folia (Asteraceae), quanto a taxa de mortalidade de seu

principal herb́ıvoro de vida livre, Uroleucon erigeronen-
sis.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado no Laboratório de Ecologia Evo-
lutiva e Biodiversidade (LEEB), Instituto de Ciências
Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais. Fo-
ram selecionados três fungos endof́ıticos frequente-
mente encontrados em folhas de B. dracunculifolia. Es-
ses fungos foram identificados molecularmente como
Aureobasidium pullulans, Preussia africana e Xylaria
venulosa. As três espécies estão depositadas e conser-
vadas no mesmo laboratório de estudo. Para a pre-
paração dos extratos fúngicos, os endof́ıticos foram rei-
solados em meio de Batata - Dextrose - Agar (BDA).
Após sete dias de incubação a 27° C, foram cultivados
em meio ĺıquido Czapek - Dox e mantidos em agitação
orbital por 15 dias a temperatura de 25oC (Silva et
al., , 2002). Após esse peŕıodo, adicionou - se a cul-
tura o solvente acetato de etila e a mesma foi man-
tida em agitação por dois dias. Logo após, as amos-
tras foram filtradas a vácuo e realizada uma extração
ĺıquido - ĺıquido três vezes e uma destilação para se ob-
ter o extrato fúngico. Este foi dilúıdo em uma solução
de glicose 15% nas concentrações 100mg/ml; 1mg/ml;
0,1mg/ml; 0,01mg/ml e 0,001mg/ml. Para testar o
efeito das substâncias sobre os af́ıdeos foram utiliza-
dos três cilindros resistentes de polietileno (diâmetro de
5 cm) para cada concentração de cada extrato e para
o controle com base na metodologia descrita por Vam
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Endem (1972). Em uma das aberturas do cilindro foi
colocado um parafilme, na outra abertura inseriu - se
os af́ıdeos (n=10 para cada cilindro). Posteriormente,
essa abertura foi vedada com um elástico e tecido de
organza. No tratamento, com auxilio de uma micro-
pipeta graduada inseriu - se 20 microlitros da solução
de cada concentração, acima mencionado para cada ex-
trato sobre o parafilme, e posteriormente cobriu - se
com outro parafilme. O controle foi realizado com gli-
cose da mesma forma que o tratamento. Avaliou - se
o número de indiv́ıduos de af́ıdeos mortos após 48 ho-
ras. Para comparar o efeito da concentracao para cada
extrato fungico sobre a mortalidade de af́ıdeos após 48
horas utilizou o teste de Kruskal - Wallis, uma vez que
os dados foram não paramétricos. Foi utilizado o teste
post - hoc de Tukey para comparações múltiplas poste-
riores, dois a dois, entre as concentrações utilizadas. O
ńıvel de significância considerado foi de 0,05. Realizou
- se, também, regressões logaŕıtmicas para cada extrato
fúngico testado a partir dos resultados de mortalidade
encontrados nas diferentes concentrações.

RESULTADOS

A mortalidade dos af́ıdeos aumentou conforme o au-
mento das concentrações testadas dos extratos: A. pul-
lulans (p=0,006), X. venulosa (p= 0,018) e P. africana
(p=¡0,001). Para todos os extratos testados, a morta-
lidade foi de 100% até a concentração 1mg/ml e me-
nos de 4% na menor concentração (0,001mg/ml). Para
a concentração de 0,1mg/ml, a mortalidade média foi
cerca de 53% para A. pullulans, enquanto que para X.
venulosa e P. africana foi em torno de 40%. O con-
trole não apresentou mortalidade. A partir da curva
de mortalidade observa - se que para causar 100% de
mortalidade dos af́ıdeos em 48 horas, a concentração ne-
cessária dos extratos seria: 0,63 mg/ml de A. pullulans,
0,77 mg/ml de X. venulosa (22% a mais que o extrato
A. pullulans) e 0,82 mg/ml de P. africana (30% a mais
que o extrato A. pullulans). Os extratos dos três endo-
fiticos testados causaram a mortalidade do af́ıdeo de B.
dracunculifolia. Esse resultado parece corroborar com
as observações em campo de Oki et al., (2008), de
que a diversidade endof́ıtica influencia negativamente
a diversidade de herb́ıvoros nessa mesma espécie vege-
tal. Além disso, as análises cromatográficas desses ex-

tratos mostraram que A. pullulans e X. venulosa pos-
suem triterpenos e fenóis, enquanto que em P. africana
foi encontrado alguns grupos de ácidos graxos (Nasci-
mento et al., submetido). De acordo com Novaes et
al., (2007) e Harbone (1991), essas substâncias podem
minimizar o consumo do alimento vegetal pelo inseto,
causar alterações no desenvolvimento ou até mesmo se-
rem letais. Os triterpenos dependendo da substância,
podem ser altamente tóxicos (Harbone, 1991).

CONCLUSÃO

Os extratos acetoet́ılicos das espécies endof́ıticas A.
pullulans, X. venulosa e P. africana reduzem a sobre-
vivência do af́ıdeo Uroleucon erigeronensis, frequente-
mente encontrado em B. dracunculifolia. A pesquisa
demonstra que algumas espécies de endof́ıticos produ-
zem substâncias que podem influenciar na interação in-
seto - planta, porém mais investigações são necessárias
para melhor compreensão da ação desses microorganis-
mos na planta hospedeira e no ambiente.

REFERÊNCIAS

HARBONE, J.B. 1991. Role of Secondary Metaboli-
tes in Chemical Defense Mechanisms in Plants. In:
Chadwik D. J. & J. Marsh (eds.). Bioactive compounds
from plants. John Wiley and Sons, Chichester, U.K,
126 - 139. NOVAES, M.R.C., NOVAES, L.C.G., TA-
VEIRA,V.C. 2007. Efeitos farmacológicos dos fungos
Agaricales: uma revisão de evidência. Revista Ciências
106:87 - 95. OKI,Y., FERNANDES,G.W.,CORREA
- JUNIOR, A. 2008. Fungos: amigos ou inimigos?
Ciência Hoje 42:64 - 66. SAIKKONEN, K., FAETH,
S.R., HELANDER, M. & SULLIVAN, T.J. 1998. Fun-
gal endophytes: a continuum of interactions with host
plants. Annual Review of Ecology and Systematics
29:319 - 343. SILVA, G.H., OLIVEIRA, D.F., CAM-
POS, V.P. 2002. Purificação de metabólitos fúngicos
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