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ABSTRACT 

Effect of different insecticides, in vitro, 

on the sporulation of the fungus 
Nomuraeo rileyi (Farlow) Samson1 

The effects of the insecticides endosulfan 	profenofos; 
triclorfon; perrnetrina and diflubenzuron on the sporulation of 
Nornuroeo rilevi ( Farlow) Samson were evaluated by mixing these 
products with Sabauroud-maltose-ãgar + 1% yeast extract (SMAY) 
euivaient of the field dosage recomerided for Antcorsio getnrnatalis 

Hubner, 1818 (LEP., Noctuidae). Each plate with culture medium 
was spread with 0,1 ml of conidia suspension and twelvw days 
later, the conidia were collected and counted. Permetrina and 

	

diflubenzuron didn't have a significant diference 	froni the 
control. No estatistical differences were detected among Tri-
clorfon. Profenofos and Endosulfan, even though the sporulation 
was conipletely inhibitted by Profenofos and Endosulfan. 1YWORDS: 
Nornuraeo rileyi, insecticides, Anticarsia gemmatalis. 

RESUMO 

A influëncia dos inseticidas endosulfam, profenofós, tri-
clorfom, permetrina e diflubenzuron sobreaesporulaçõo do fun-
go Nomuraea rileyi (Farlow) Samson, foi testada pela mistura des-
tes produtos ao meio de cultura Sabauroud-maltose-ágar + 1% de 
extrato de levedura (SMAY), na dosagem equivalente a recorrndada para 
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o controle de Anticarsia gemmataiis Hübner, 1818 (LEP. ,Noctuidae) 
Sobre o meio de cultura foram espalhados 0,1 ml de 	suspensão 
de esporos e após 12 dias, os conídios produzidos foram cole-
tados e contados. Permetrina e diflubenzuron não diferiram sig-
nificativamente da testemunha e os demais produtos inibiram a 
esporulação do fungo. PALAVRAS-CHAVE: Nomurc,ea rileyi, insetici-
das, Anticarsia gernmotalis 

1 NTRODUÇÃO 

O fungo entomopatogánico Nomuraea rileyi á freqüentennte ob-
servado em lavouras de soja como um agente de controle natural 
de Anticarsia qemmatalis. Alguns trabalhos tem evidenciado que os 
pesticidas químicos como os inseticidas, nematicidas e herbici-
das, possuem alguma atividade fungitóxica (IGNOFFOet ai. , 1975; 
HORTON et ai., 1980; JOHNSON et ai., 1976). 

Uma das metodologias utilizadas por URS ei ai. (1967)  para 
testar o efeito de inseticidas sobre Beauveria bassiana e Metarhi-
zium onisopliac foi a mistura dos produtos ao meio de cultura e a 
deposição de conídios rio centro da placa com una alça de pla-
tina. A avaliação foi baseada na área de crescimento da colô-
nia - 

O efeito de diferentes fungicidas sobre o microorganismo 
Cephaiosporium aphidico/a Petch foi avaliado p0rWILDING (1972) em 
testes "in vitro'. Discos de papel filtro, embebidos com fungi-
cidas, foram colocados em placas de Petri, contendo meio de cul- 
tura inoculado com conídios do fungo. O efeito 	foi avaliado 
atravás do tamanho da área de inibição de crescimento do fungo. 

OLMERT & KENNETH (1974) misturaram diferentes pesticidas 
ao meio de cultura Batata - dextrose - ágar (48-500C) e colo-
caram discos (5,5 mm diâmetro) de meio com Vertici/lium spnocen-
tro das placas. Atravás da área de crescimento do fungo, foi 
avaliada a influáncia dos produtos sobre o microorganismo. Es-
ta tácnica não foi daptável ao fungo B. bassiana, pois formaram-
se colônias secundârias. 

Com o objetivo de avaliar o efeito de alguns pesticidas 
sobre o crescimento do fungo N. rileyi IGNOFFO ei ai. (1975) , rea-
lizaram um trabalho, eii laboratório, utilizando a tócnica WIL-
DING (1972) . Foi verificado efeito negativo de monocrotofós e 
metil paratiom sobre o crescimento do fungo DDT, 	diflubenzu- 
rom, malathiom, acefato e diflurom não inibiram o crescimento 
de N. riicyi. 

MARQUES (1983) misturou diferentes inseticidas ao meio 
SMAY, enquanto a temperatura deste estava em torno de 40°C. 
Após a distribuição e solidificação do meio, em placas de Pe-
tri, discos de cultura pura do fungo N. rileyi,foram depositados 
no centro da placa. O diâmetro das colónias desenvolvidas so-
bre o meio acrescido de permetrina (25q La./ha) não diferiu 
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da testemunha. Triclorfom (SOOg i.a./ha) e diflubenzurom (20 g 
La./ha) diferír -im da 	utemunha, sendo que, o primeiro causou 
maior inibição. 

Este trabalho teve por objetivo avaliar, "in vitro', o e-
feito de alguns inseticidas, sobre a esporulação do fungo N, 

rife 

MATERIAL E MÊT000S 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Controle Bio-
lógico, do Departamento de Fitossnidade da Faculdade de Agro-
nomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em dezembro 
de 1990. 

Foram utilizados os seguintes ingredientes ativos (i.a.) 
em doses equivalentes/ha endosulfam (175 g) ; profenofós (lOOg) 
triclorform (lOOg); permetrina (12,5g) e diflubenzurom (15 g) 
Para 200 ml de meio de cultura SMAY, foram misturados: 0,5 ml; 
0,0E9 (+ 0,1 ml água + tween) 	0,2 ml; 0,065 ml e 0,8 ml, res- 
pectivamente, de produtos comerciais, sendo que, as doses fo-
ram calibradas com micropipeta e o meio mantido a 570C durante 
a mistura. Após a homogenização, distribuiu-se 20m1 de meio de 
cultura em placas de Petri (9,0 em de diãmetro) . Utilizou-se a 
concentração de 1,10 x 107  conidios/ml de inóculo de um isola-
do de Voruuraea rilevi, proveniente de Taquari, de 2S repicagem em 
meio SMAY, obtido deA. gernmatafis. 

Com o auxilio de micropipeta, foram depositados 0,1 ml de 
suspensão de conídios por placa, espalhando-se sobre os meios 
de cultura com auxilio de alça de Drigalsky. 

As placas foram acondicionadas em estufa BOD-FANEM, a luz 
constante e temperatura de 25°C. Utilizou-se o delineamento de 
blocos completamente casualizado com quatro repetiçóes. 

Doze dias após a semeadura, os conidios produzidos foram 
coletados atravós da varredura com pincel, utilizando-se 150 
ml de água + 0,01% de TWEEN por placa. A suspensão de conídios 
coletada foi colocada em agitador eletromagnético durante 5 
minutos. Após a homogeneização, foram coletados 20ml, e retira 
das alíquotas para a contagem de conídios em câmara Neubauer. 
Foram realizadas seis contagens de conídios, em cada suspensão. 

Os valores do número de conídios produzidos, foram subme-
tidos a análise de variãncis, sendo as médias, agrupadas pelo 
teste de Duncan (0,05%) 

RESULTADOS E DISCUSSAO 

Os res'jltados do QUADRO 1 mostram que houve diferença si 
nificativa nr,trO os tratamentos, em relação a produção de coni 
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dios. A permetrina e o diflubenzurom não proporcionaram efeito 
sobre a esporulação, equivalendo-se a testemunha concordando 
com os trabafhos de IGNOFFO (1975) e MARQUES (1983), rospecti 
vamente. 

Os inseticidas como endosulfam e profenofás, inibiram e 
crescimento micelial do fungo, diferindo dos estudos de IGNOF-
FO (1975). 

Apesar de ter ocorrido crescimento inicelial e esporulação 
no meio triclorfom, não foi obtida diferença estatisti(-a entre 
este produto e Profenofós e Endosulfan, que inibiram o cresci-
mento do fungo N rileyi (Quadro 1) 

CONCLUSÕES 

Mas condiçães em que foi realizado o trabalho, relaciona-
do ao efeito de inseticidas sobre N. rilcyi. conc'ui-se; 

- permetrina e diflubenzuron nlo afetam a esporulço de 
fungo N. ri/eyi, 

- profenofós e endosulfam inibem totalmente o desenvolvi-
mento do fungo; 

- triclorfom reduz a produção de conidios. 

QUADRO 1 - Média do nImero de con(dios de Nomur000 riíeyi (Farlow) 5am-

son produzidos em meio de cultura com inseticidas. Laboretério 

de Fitopetologia. Faculdade de Agronomia - UFRGS. Dezembro de 

1990. 

iRATAÍIENTOS 	 7ildie lx 

Tcstenu,,I;a 68,75 A 

Perretrina 55,65 A 

Diflubenzurom 51,50 A 

Triclorfoin 0,10 8 

ProFenoí5s 0,00 8 

Endonu 1 Ram 0,00 iS 

* Mdias seCuidas de nesma 1crr, dio di Ferem significtivmente pele leste de Duxcun 3 
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