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INTRODUÇÃO

Os fungos dispersam - se na natureza através do ar
atmosférico ou por outras vias como água, insetos e
animais. Os que são dispersos por meio de espo-
ros através do ar atmosférico são denominados fungos
anemófilos. Muitos pesquisadores já relataram que os
fatores abióticos afetam a dispersão de esporos fúngicos
no ar, (AGARWALL & SHIVPURI, 1969; DI GIOR-
GIO et al., 996; PASANEN et al., 991) entre estes, ve-
locidade do vento, umidade relativa, precipitação plu-
viométrica e temperatura (PASANEN et al., 991).

OBJETIVOS

O presente trabalho objetiva determinar se existe uma
relação entre a dispersão dos esporos por ventos com
velocidades mais baixas e altas.

MATERIAL E MÉTODOS

Para tanto, foram feitas três coletas, para cada
condição (ventos com velocidades altas e velocidades
baixas), expondo uma placa de Petri contendo 20 ml
de Ágar Dextrose Batata durante 15 minutos a uma
distância de 1 m do solo, em quatro pontos da UFMA.
A escolha para os dias de coleta foi realizada com a
ajuda dos dados obtidos no site do INPE, que oferecia
as velocidades médias de cada dia. O peŕıodo de coleta

foi de duas semanas, pois nem sempre os horários com
as melhores velocidades eram acesśıveis. Com o aux́ılio
de um anemômetro foram aferidas seis vezes as veloci-
dades de vento, uma a cada dois minutos e meio, de
cada ponto para o cálculo da média da velocidade dos
ventos no campus. A Escala de Beaufort foi utilizada
para classificação dos ventos de acordo com os resul-
tados. Posteriormente, as placas foram levadas para
laboratório fechadas, identificadas e mantidas a tempe-
ratura ambiente por um peŕıodo de 24 48h e após esse
peŕıodo as colônias desenvolvidas foram contabilizadas.

RESULTADOS

Durante os experimentos, os ventos dos dias classifica-
dos como velocidades baixas foram na maior parte do
tempo, do tipo calmaria (grau 0) e bafagem (grau1).
Já durante os dias com as velocidades mais altas, os
ventos mais observados eram do tipo aragem (grau 2) e
fraco (grau 3). A média dos ventos de velocidade mais
baixa foi de 1,7 m/s. Já para os ventos dos dias com
velocidades altas, foi encontrado o valor de 2,7 m/s.
Ao todo, foram contabilizadas 679 Unidades Formado-
ras de Colônias, sendo 56% encontradas nos dias com
ventos mais fracos e 44% nos dias com ventos mais for-
tes. Entre as UFCs contabilizadas foi observada uma
grande diversidade de fungos e entre estes encontrou -
se espécies filamentosas e leveduriformes.
Através da análise de correlação de Pearson, usada para
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correlacionar o número de UFCs e as velocidades dos
ventos, foram obtidos os valores de p= 0,6373 e r= -
0,1014.
Uma posśıvel explicação para o fato de não apresentar
nenhum resultado significativo, pode ter sido devido à
pequena diferença entre os ventos de velocidades altas
e baixas. A distinção entre as velocidades obtidas no
site de pesquisa e durante o experimento pode ser expli-
cada pelo fato de o lugar de exposição ser mais baixo e
influenciado pela presença de árvores e construções que
podem servir de barreira para o vento.
A grande diversidade de fungos pode ser explicada pela
presença de árvores que normalmente servem de habi-
tat para vários fungos.

CONCLUSÃO

Os valores de “p” e “r” demonstram que os resultados
não foram significativos e que não existiu correlação en-
tre as velocidades dos ventos e a dispersão dos esporos,
neste trabalho. Apesar disso, foi observada uma grande
diversidades de espécies, se comparado com outros tra-

balhos realizados em áreas mais urbanas, na mesma
cidade.
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