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A T I V I D A D E INSETICIDA DO EXTRATO ETANOLICO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Zingiber officinale SOBRE 

DESENVOLVIMENTO DO INSETO Callosobruchus maculatus (Fab.). 
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RESUMO: 

O feijao caupi tern grande importancia economica e nutricional no Brasil e mais precisamente 

na regiao Nordeste. O mesmo tern um cultivo de facil adaptacao e e tolerante a periodos de 

estiagem. Porem, quando atacado por pragas como o Callosobruchus maculatus, seus graos 

apresentam grande perda do valor nutritivo e do valor germinativo. A presenca do gorgulho e 

mais frequente no periodo de armazenamento dos graos. Contudo, a utilizacao de produtos 

quimicos no combate desta praga pode ocasionar desde danos ambientais a intoxicacao de 

aplicadores. Portanto, ha necessidade de estudar substancias de origem vegetal para o 

combate dessa praga, e a busca por extratos vegetais com atividade inseticida e uma estrategia 

relevante. 

Palavras-chave: caruncho, Vigna unguiculata, gengibre. 
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ACTIVITY OF INSECTICIDE ETHANOLIC EXTRACT FROMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Zingiber officinale ON 

DEVELOPMENT OF INSECT Callosobruchus maculatus (Fab.). 

Anjos, E.L.
1

, Soares, C.E.A. 1 

'Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Unidade academica de Ciencias 

Biologicas, Curso de Ciencias Biologicas (Licenciatura), Rodovia Patos/Teixeira, Bairro 

Jatoba, CEP. 58704-330, Patos, Paraiba, Brasil (eliana.anjos@gmail.com, 

ceduardo @yahho. com. br). 

ABSTRACT: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The cowpea has great nutritional and economic importance in Brazil, more precisely in the 

Northeast. The same has a culture of easy adaptation and is tolerant to drought periods. 

However, when attacked by pests such as Callosobruchus maculatus, its grains show great 

loss of nutritional value and germination value. The presence of the weevil is most frequent 

during the grain storage. However, the use of chemicals to combat this pest can cause 

environmental damage from the poisoning of applicators. So no need to study substances of 

plant origin to combat this pest, and the search for plant extracts with insecticidal activity is a 

relevant strategy. 

Key words: weevil, Vigna unguiculata, gengibre. 
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1. I N T R O D U C A O 

O feijao caupizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Vigna unguiculata (L.) Walp.) e cultivado em todo o Norte e Nordeste 

brasileiro, sendo uma expressiva fonte de renda e de estabilidade para os pequenos 

agricultores. A etapa de armazenamento e a que se deve mais atencao pois e onde acontecem 

prejuizos significativos dos produtos destinados a alimentacao humana e animal (Azevedo, 

2007). 

O caupi e uma especie rustica bem habituada as condicoes de climaticas e ao solo da 

regiao nordeste e ao mesmo tempo possui uma ampla variabilidade genetica, a qual a torna 

versatil, podendo ser empregada em diferentes sistemas de cultivo, tradicionais ou modernos 

(Freire-Filho, 2005). 

Na producao agricola nordestina, devido as frequentes passagens de insuficiencia 

pluviometrica, o feijao, com suas caracterfsticas de ciclo curto e tolerancia a estresse hfdrico 

superior quando comparado com varias outras culturas, frequentemente agricultadas na 

regiao, ocupa relevancia na alimenta9ao e na composicao da renda familiar, devido as 

menores ocorrencias de perdas observadas e da contrata9ao de mao-de-obra em periodos 

estacionais, como e o caso do cultivo em segunda colheita, com o aproveitamento de varzeas 

umidas ou irrigaveis (Barbosa, 2010). 

O Callosobruchus maculatus (Fabr., 1775) e a praga mais abundante no feijao caupi 

armazenado. O feijao e acometido inicialmente no campo, antes da colheita e intensifica-se no 

produto armazenado. O maior prejuizo consiste na altera9ao qualitativa da semente, onde a 

simples presen9a de ovos ou insetos adultos nos graos ocasiona um odor caracteristico que 

estes exalam, com isso ocorre a rebaixa do valor comercial e limita o consumo do feijao 

(Azevedo, 2007). 

O controle de pragas em graos armazenados e feito, frequentemente, utilizando-se medidas 

de higieniza9ao, aplica9oes preventivas com inseticidas. Contudo, ha inconvenientes 

utilizando os defensivos qufmicos, ocasionando contamina9ao do ambiente, envenenamento 

de animais e do homem e a passagem de residuos toxicos nos graos, o que se faz necessario 

uma pesquisa com outros metodos de controle desses insetos (Barbosa, 2010). 

Deste modo, tern aumentado o numero de pesquisas relacionadas a inseticida de origem 

vegetal, na perspectiva de encontrar algo viavel para o controle de pragas nos graos e 

sementes armazenados. O objetivo deste trabalho e testar a eficiencia do extrato etanolico de 

Z officinale utilizando-se de um sistema de alimenta9ao do inseto C. maculatus, observando 

seu desenvolvimento. 
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2. F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

2.1. A cultura do feijao- caupi 

2.1.1. Caracterizacao morfologica e botanica do feijao- caupi 

O feijao-caupi e uma dicotiledonea que pertence a ordem Fabales, famiiia 

Fabace,subfamilia Faboideae, tribo Phaseoleae, subtribo Phaseolinae, generozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vigna, especie 

Vigna unguiculata (L.) Walp. (Almeida et al.,2005a). 

Trata-se de uma planta anual e de porte herbaceo, podendo ser trepadora ou nao. Sua 

denominacao varia de acordo com a regiao: feijao-de-corda, feijao pardo, feijao de vara, 

feijao de vaca, caupi, feijao baiano e feijao-fradinho (Almeida et al.,2005a). Por ser uma 

cultura com fisiologia pouco exigente, adapta-se com facilidade as mais variadas condicoes 

ambientais, o que possibilita sua exploracao sob varios sistemas de producao, especialmente 

na regiao Nordeste do Brasil, onde o cultivo e feito com maior frequencia (Souza, 2005). 

Muito embora o caupi constitua uma cultura com ampla adaptacao as condicoes umidas, 

nao suporta excesso nem escassez de agua, pois a alta precipitacao causa o apodrecimento das 

sementes quando plantadas, bem como prejudica o desenvolvimento vegetativo das plantas, 

tornando-as mais susceptiveis as doencas. O feijao-caupi mesmo sendo considerada uma 

cultura tolerante a seca, na fase de florescimento e preenchimento dos graos, o deficit hidrico 

pode provocar reducoes significativas no numero de vagens por planta, comprimento das 

vagens, numero de graos por vagens, e diante disso, uma consequente reducao na 

produtividade dos graos, porque a planta produzira vagens com amadurecimento precoce 

antes mesmo que a agua disponivel no solo acabe (Linhares, 2007). 

A inflorescencia do feijao-caupi e formada a partir de um eixo central, com seis a oito 

pares de gemas florais, sendo simples ou composta, com mais de uma inflorescencia. As 

flores do feijao-caupi sao classificas como hermafroditas (pistilo e estame na mesma flor), 

zigomorfas (simetria bilateral) e estao distribuidas ao pares no racemo (Rocha et al., 2010). 

2.1.2. Importancia socio- economica 

Considerando seu aspecto nutricional, o feijao-caupi e uma excelente fonte de proteinas 

(23-25% em media), apresentando todos os aminoacidos essenciais, carboidratos (62% em 

media), vitaminas e minerais, alem de possuir grande quantidade de fibras dieteticas, baixa 

quantidade de gordura (teor de oleo de 2% em media) e nao contem colesterol (Fuscaldi e 

Prado, 2005). 



15 

Nas regioes Norte e Nordeste do Brasil, a producao de feijao-caupi concentra-se em 1,2 

milhao de hectares no Nordeste e 55,8 mil hectares no Norte do pais. Entretanto, essa cultura 

esta conquistando mais espaco na regiao Centro-Oeste, em virtude do desenvolvimento de 

cultivares com caracteristicas que favorecem o cultivo mecanizado. O feijao-caupi contribui 

com 35,6 % da area plantada e 15 % da producao de feijao total (feijao-caupi + feijao-

comum) no pais (Salvador, 2010). 

No Nordeste brasileiro, o cultivo do feijao-caupizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Vigna unguiculata (L.) Walp) e uma 

atividade de grande importancia para o desenvolvimento agricola da regiao, o que e verificado 

tanto na parte economica quanto nutricional. Por isso, a leguminosa e considerada um 

componente basico da alimentacao das populacoes mais pobres, exercendo fiincao social no 

suprimento das necessidades energeticas dessas populacoes (Teofilo et al., 2008). 

Em algumas regioes da Paraiba, niveis baixos de produtividade de feijao Vigna tern sido 

identificados, isso acontece diante diversos fatores, onde os mais comuns sao: o plantio de 

cultivares tradicionais, o emprego de sementes de baixa qualidade, a falta de adubacao ou 

forma inadequada de nutricao mineral feita pelos agricultores. A nutricao mineral e o meio 

mais rapido e o menos oneroso para aumentar a produtividade das culturas (Santos et al., 

2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Caruncho de feijao- caupi Callosobruchus maculatus 

2.2.1. Caracterizacao e biologia 

O caruncho, Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae) e considerado o principal 

inseto-praga do feijao armazenado. Seus danos sao resultantes da penetracao e alimentacao 

das larvas no interior das sementes, ocasionando perda de peso, reducao do poder 

germinativo, do valor nutritivo das sementes e graos e do grau de higiene do produto, pela 

presenca de excrementos, ovos e insetos (Almeida et al., 2005b). Diante do exposto, o feijao e 

uma cultura que sofre grandes perdas devido ao ataque durante o armazenamento de seus 

graos (Brito, Oliveira e Bortoli, 2006). 

Insetos adultos de C. maculatus sao besouros que medem aproximadamente 3 mm de 

comprimento, apresentando nos elitros manchas amarronzadas que em repouso formam um 

"X", vivem cerca de 5 a 8 dias, podendo eventualmente sobreviver ate 12 dias . As femeas 

poem em media 80 ovos segundo nas superficies dos graos (Quintela et al., 1991). 
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A diferenca de sexo e observada atraves do abdomen, pois a femea apresenta-o mais 

proem inente, ja o macho possui abdomen menor (figura 1). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A. B . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1: Diferenca de sexo dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Callosobruchus maculatus, A - bruquideo macho e B - bruquideo femea. Fonte: A -

httpy/www.agriculturacanaria.com/detalleplagas.asp?id=38; B - http-y/www.pragas.com.br/noticias/destaques/pitomba.php 

As femeas de C. maculatus colocam seus ovos na superficie da semente de feijao-caupi 

(figura 2). As larvas eclodem apos 3-5 dias, fiiram o tegumento da semente e entram nos 

cotitedones subjacentes. O desenvolvimento larval e o empupamento ocorrem dentro da 

semente e os adultos emergem desta. Na emergencia, os adultos ja sao sexualmente maduros e 

copulam imediatamente, os ovos sao colocados logo apos a copula (Edde; Amatobi, 2003). 

Figura 2: Callosobruchus maculatus ovopositando no feijao. Fonte: 

http://insects.tamu.edu/images/ammalia/arm^ 

ue_m_01.jpg 

O besouro bruquideo Callosobruchus maculatus (Fabr.) constitui a praga primaria interna 

do caupi mundialmente. Diversas estrategias vem sendo testadas no controle desta praga. Ha 

intensa procura por alternativas de baixo custo, que minimizem a contaminacao dos graos 

http://www.agriculturacanaria.com/detalleplagas.asp?id=38
http://www.pragas.com.br/noticias/destaques/pitomba.php
http://insects.tamu.edu/images/ammalia/arm%5e
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com residuos de agrotoxicos sinteticos e que nao provoquem intoxicacoes aos aplicadores e 

consumidores (Franca et al., 2009). 

O controle quimico e o mais utilizado no combate desse inseto-praga, entretanto, seu uso 

indiferenciado pode provocar serios danos ao ambiente em consequencia dos seus efeitos 

residuais, surgimento de mecanismos de resistencia pelos insetos, intoxicacao de aplicadores, 

etc. (Barbosa, 2010). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2. Armazenamento de graos e controle de insetos atraves de extratos e proteinas 

vegetais 

O armazenamento do feijao-caupi para o consumo, comercio ou semeadura pode ser feito 

em recipientes de plasticos, silos de zinco, vidros ou ainda, em caixas de amianto, que devem 

ser plenamente vedadas. A vedacao dos recipientes pode ser realizada com cera de abelhas, ou 

ainda, em casos onde as aberturas dos recipientes sao mais largas, o feijao pode ser coberto 

com uma fma camada de areia. Para adequado armazenamento, os graos devem estar 

totalmente secos, podendo-se utilizar como o ponto no qual os graos se quebram quando 

pressionados no dente (Freire-Filho et al., 2005). 

Atualmente, uma das principais formas de controlar estes agressores e atraves do uso de 

produtos quimicos, aos quais estao associados a uma serie de desvantagens, tais como a falta 

de especificidade, incidencia de resistencia sobre aplicacoes prolongadas e os riscos 

ambientais e alimentares inerentes a toxicidade residual. Em virtude dessas limitacoes, a 

busca por controles alternatives e de extrema relevancia, destacando-se a descoberta de novos 

agentes, mais seguros, que sejam biodegradaveis, de ocorrencia natural e de facil obtencao. 

Nesse sentido, significativos esforcos tern sido direcionados para a identificacao de novas 

proteinas de origem vegetal, visando a producao de sementes resistentes a insetos (Freitas et 

al., 2010). 

Os oleos essenciais, tambem denominados de oleos volateis, e os extratos vegetais sao 

misturas complexas de substancias organicas volateis, compostas por uma mistura 

componentes com consistencia semelhante ao oleo. Os oleos essenciais e os extratos sao 

usados na industria de alimentos e farmaceutica, na industria de cosmeticos e ultimamente em 

na confeccao de produtos naturais para atuarem no controle alternativo de plantas daninhas, 

patogenos e insetos possibilitando assim a reducao do uso de agrotoxicos que sao altamente 

poluentes e prejudiciais a saude (Nagao et al., 2002; Almeida et al., 2005a; 2005b). 
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As proteinas de sementes vegetais representam igualmente uma estrategia interessante no 

controle de pragas dos graos armazenados. Muitas dessas proteinas exibem atividade 

inseticida de defesa, tais como as lectinas e as quitinases, as quais se ligam especificamente a 

alvos glicosilados no intestino dos insetos. O principal sitio de acao dessas proteinas sao a 

membrana peritrofica (Wang e Granados, 2001) e os glicanos de membrana do epitelio em 

escova (Fitches et al., 2001). A membrana peritrofica existe na maioria dos insetos fitofagos e 

e composta principalmente de quitina (polissacarideo que contem residuos de N -

acetilglicosamina) e proteinas. Essa membrana forma uma barreira para proteger o epitelio do 

intestino medio de particulas de alimentos abrasivos, do ataque de microorganismos, bem 

como facilita a reciclagem de enzimas digestivas, possuindo tambem outras funcoes (Peters, 

1992 e Lehane, 1997). Alteracoes da permeabilidade dessa membrana, danos morfologicos ou 

alteracoes na membrana do epitelio intestinal podem causar interferencia com a absorcao de 

varios nutrientes e subsequentes efeitos deleterios sobre os insetos (Eisemann et al., 1994; 

Macedo et al., 2008). 

Num pais com a variedade botanica como a do Brasil, com aproximadamente 20% das 250 

mil especies de uso medicinal catalogadas pela UNESCO, faz-se necessaria a caracterizacao e 

aproveitamento de todo o potencial dessas plantas. O estudo dos recursos naturais do nosso 

pais, mais do que simples motivacao, constitui-se em desafio. A potencialidade do reino 

vegetal como fonte continua de produtos dos mais variados usos chama a atencao dos 

estudiosos. Ao lado de tal potencialidade, a validacao atraves das pesquisas cientificas do 

conhecimento popular faz com que parte da cultura do povo que e produto de vida e de 

experiencia, sendo transmitido de geracao em geracao, seja alternativa primeira de uso no 

controle de pragas de alimentos ao inves de secundaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.3 Aspectos botanicoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Zingiber officinale Cham. - Gengibre 

O gengibrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Zingiber officinale Roscoe - Zingiberaceae) e uma planta herbacea perene, 

cujo rizoma e amplamente comercializado em funcao de seu emprego alimentar e industrial, 

especialmente como materia-prima para fabricacao de bebidas, perfumes e produtos de 

confeitaria como paes, bolos, biscoitos e geleias, e popular medicinal (Elpo & Negrelle, 2004) 

(Figura 3). 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Zingiber OfficinalezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cham. (gengibre). Fonte: httpy/www.vegetarian-nutrition.info/herbs/ginger.php. Acessado em 

30 de set. 2012. 

Zingiber officinale foi primeiramente descrito, em 1807, pelo botanico ingles William 

Roscoe (1753-1813). Esta inserido na familia Zingiberaceae, grupo tropical especialmente 

abundante na regiao Indo-Malasia que engloba mais de 1200 especies de plantas incluidas em 

53 generos. O genero Zingiber inclui aproximadamente 85 especies. O nome deste genero, 

Zingiber, deriva de uma palavra em sanscrito que significa em forma de "chifre" em 

referenda as protuberancias na superficie do rizoma (Steven, 2002). 

2.2.4 Propriedades biologicas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Zingiber officinale 

Extratos de gengibre tern sido extensivamente estudados para uma ampla gama de 

atividades biologicas, incluindo antibacteriano, anti-convulsiva, antiulcera, analgesico, anti-

secretora gastrica, antitumoral, antifungica, anti-espasmodico, antialergico, e outras atividades 

(Steven, 2002). 

O uso descrito nas farmacopeias e na medicina tradicional do rizoma de gengibre (Zingiber 

officinale Roscozingiberaceae), oleos essenciais, extratos e concentrados despertaram o 

interesse da industria farmaceutica em desenvolver analises laboratoriais, a fim de identificar 

e comprovar cientificamente os principios ativos e suas funcoes no organismo humano (De 

Almeida et al., 2007). 

http://www.vegetarian-nutrition.info/herbs/ginger.php
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CAPITULO 2 
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ATIVIDADE INSETICIDA DO EXTRATO ETANOLICO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Zingiber officinale SOBRE 

DESENVOLVIMENTO DO INSETO Callosobruchus maculatus (Fab.). 

Anjos, EX.
1 , Soares, C.E.A.

1 

'Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Unidade academica de Ciencias 

Biologicas, Curso de Ciencias Biologicas (Licenciatura), Rodovia Patos/Teixeira, Bairro 

Jatoba, CEP. 58704-330, Patos, Paraiba, Brasil (eliana.anjos@gmail.com, 

ceduardo@yahho.com.br). 

RESUMO: 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do extrato etanolico de Zingiber officinale 

sobre os parametros de desenvolvimento de inseto Callosobruchus maculatus (Fab.). Os 

parametros analisados foram: numero total de ovos, diferenca de massa, numero total de 

insetos emergidos e tempo total de desenvolvimento. Foram utilizadas amostras de 100 graos 

de feijao-caupi, alocadas em potes plasticos tampados e com pequenos furos na parte superior 

do pote. Foram acrescidos volumes de 10, 50 e 100 uL do extrato em filtros de papel alojados 

dentro dos potes sob as sementes e em cada pote foram colocadas 2 a 4 femeas fecundadas. 

Os insetos ovopositaram por 24 hs e logo apos foram descartados. Durante os dias de 

tratamento observou-se que em alguns parametros analisados houve diferenca significativa 

(Teste de Tukey, p<0.05). Para o tratamento com 2 femeas, o numero total de ovos reduziu de 

modo significativo no tratamento com volume de 10 uL (p<0.05). Houve uma perda de massa 

significante no experimento com 2 femeas com volume de 100 \iL, quando comparado com o 

controle (p<0.05). Pode-se concluir que, para o experimento com 2 femeas, o tratamento com 

volume de 10 uL do extrato mostrou-se eficaz na reducao do numero de ovos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras-chave: gorgulho, Vigna unguiculata, gengibre. 

mailto:eliana.anjos@gmail.com
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ACTIVITY OF THE INSECTICIDE ETHANOLIC EXTRACTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Zingiber officinale ON THE 

DEVELOPMENT OF THE INSECT Callosobruchus maculatus (Fab.). 

Anjos, EX. , Soares, C.E.A.
1 

'Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Unidade academica de Ciencias 

Biologicas, Curso de Ciencias Biologicas (Licenciatura), Rodovia Patos/Teixeira, Bairro 

Jatoba, CEP. 58704-330, Patos, Paraiba, Brasil (eliana.anjos@gmail.com, 

ceduardo@yahho.com.br). 

ABSTRACT: 

This study aimed to evaluate the effect of the ethanol extract from Zingiber officinale on the 

developmental parameters of the insect Callosobruchus maculatus (Fab.). The parameters 

analyzed were: total number of eggs, mass difference, total number of emerged insects and 

developmental time. Samples of 100 seeds of cowpea, placed in plastic containers and capped 

with small holes at the top of the pot. Were added volumes 10, 50 and 100 uL of the extract 

on filter paper under housed within the pots and the seeds were placed in each pot 2-4 

fertilized females. The insects laid for 24 hs and were then discarded. During the days of 

treatment it was observed for some parameters analyzed were no significant differences 

(Tukey test, p O.05). For treatment with 2 females total number of eggs significantly reduced 

on treatment with 10 uL volume (p O.05). There was a significant loss of mass in the 

experiment with 2 females with a volume of 100 uL when compared with the control (p 

<0.05). It can be concluded that for the experiment with two females treatment volume 10 uL 

of extract was effective in reducing the number of eggs. 

Key words: weevil, Vigna unguiculata, gengibre. 

mailto:eliana.anjos@gmail.com
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1. INTRODUCAO 

No Brasil, o cultivo do feijao esta dentre os mais importantes, por abranger uma larga area 

de plantacao sendo esta na sua maioria feita por pequenos agricultores. A producao do feijao 

no Brasil e assim distribuida: 77% proveniente do genero Phaseolus e 23 % do genero Vigna, 

tendo como principal produtora a regiao nordeste sendo responsavel por cerca de 66% da 

producao do generozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vigna (Barbosa, 2010). 

A producao do feijao caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp) desempenha uma atividade com 

enorme valor agricola para regiao Nordeste, tanto no valor economico como no nutricional, 

desempenhando seu papel social quanto ao suprimento das necessidades nutricionais das 

populacoes mais carentes (Dutra et al., 2007) 

O feijao e uma planta herbacea, podendo ser trepadora, pertence a familia Fabaceae, sub-

familia Papilionoidea, genero Vigna; possui denominacoes variadas dependendo da regiao 

pode ser chamado de: feijao-de-corda, feijao pardo, feijao de vara, caupi, feijao fradinho, 

feijao baiano e feijao de vaca, porem e nativo do continente americano (Almeida et al., 2005). 

Diversas substantias de origem vegetal, como pos, extratos aquosos e organicos e oleos, 

tern sido pesquisadas quanto a atividade inseticida, compreendendo os efeitos repelentes, 

inibidor de alimentacao e regulador de crescimento, tambem a implicacao ovicida/larvicida 

(Pereira et al., 2009) 

O gorgulho Callosobruchus maculatus (Fabr., 1775) compoe a praga mais importante do 

caupi armazenado, sobretudo nas regioes tropicais e subtropicais (Brito et al., 2006). Os 

carunchos sao pragas que se nutrem da massa dos graos de feijao que se encontram 

armazenados, com isso compromete a quantidade, pois ocorre perda de peso, como tambem a 

propriedade dos graos e sementes, ocasionada pela presenca dos proprios insetos, pelos ovos 

depositados gerando orificios e a perda do poder germinativo das sementes (de Paula, 2006). 

Embora o controle quimico do inseto quando bem realizado, possa obter uma boa resposta na 

eficacia, as condicoes de armazenamento disponiveis da maioria dos agricultores admitem 

reinfestacoes (Azevedo et al., 2007). 

O gengibre e uma planta herbacea, nativa do sudoeste da Asia e do Arquipelago Malaio, 

tern grande importancia devido ao consumo local pelos indigenas e pelas exportacoes 
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designadas aos paises ocidentais onde e consumido em grandes quantidades para fabricacao 

de produtos alimenticios, bebidas e como medicina popular (Elpo & Negrelle, 2004). 

Portanto, o acrescente desenvolvimento de pesquisas com material vegetal permite novas 

possibilidades na utilizacao dos mesmos para controle de pragas nos graos armazenados, este 

trabalho foi desenvolvido com o intuito de avaliar, o vigor do extrato de etanolico de folhas 

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Zingiber officinale em laboratorio, buscando avaliar os seguintes parametros: numero de 

ovos por semente, numero de insetos emergidos, tempo de desenvolvimento e perda de massa 

das sementes. Atraves de um sistema de alimentacao do inseto no Callosobruchus maculatus, 

na fase adulta e imatura. 
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2. MATERIAL E METODOS 

2.1 Obtencao do extrato etanolico dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Zingiber officinale 

O material vegetal coletado foram folhas da planta de gengibre, no horto de plantas 

medicinais da Unidade Academica de Engenharia Florestal (UAEF/CSTR). O extrato vegetal 

foi obtido atraves da pesagem em balanca analitica de 12g de folhas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Zingiber officinale, 

lavagem das folhas com agua corrente e posteriormente com agua destilada, em seguida foi 

feito a maceracao das folhas acrescentado 25 mL de alcool etilico absoluto e 25 mL agua 

destilada, na proporcao 1:1.0 material obtido apos a maceracao foi colocado em frasco de 

vidro e posto em banho-Maria por um periodo de lh, apos o banho-Maria foi executado o 

processo de filtracao utilizando papel filtro e armazenamento do extrato a -20°C (Figura 4). 

Coletadas folhas 

Horto de plantas 
medicinais 

Pesagem 

I2g de folhas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assepst a 

Agua corrente 

Agua destilada 

Armazenamento 

-20*C 

Banho Maria 

Tempo l h 

Figura 4: Fluxograma da obtencao do extrato etandlico de folhas de Zingiber officinale. 

2.2 Estabelecimento da cultura de insetos 

Para acomodacao do experimento foram usadas as instalacoes do Laboratorio de 

Microbiologia da Unidade Academica de Ciencias Biologicas (UACB), Centro de Saude e 

Tecnologia Rural (CSTR) da Universidade Federal de Campina Grande. Nos experimentos 

foram utilizados insetos da especie Callosobruchus maculatus (Fabr.,1775), provenientes de 
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uma colonia estoque mantida do Departamento de Bioquimica, Centro de Biociencias, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Essa colonia foi multiplicada e as replicas 

mantidas em sementes de feijao - caupizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Vigna unguiculata). Para o estabelecimento das 

culturas foram utilizados insetos recem-emergidos, sexados onde somente femeas foram 

utilizadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Bioensaio 

Foram utilizados potes plasticos de 50 mL com tampas, sendo os mesmos perfurados na 

parte superior para aeracao da cultura dos insetos. Amostras de 100 sementes de feijao caupi 

foram adicionadas em cada pote e determinada a massa inicial. Depois de confeccionados 

discos de papel de filtro do tamanho do fundo do pote, o extrato de folhas de Zingiber 

officinale foi adicionado aos discos de papel, com os volumes 10 uL, 50 uL e 100 uL a serem 

testados. Os potes controles receberam um disco com lOuL de L^Od- Foram feitos 

experimentos com 2, 3 e 4 femeas fecundadas para cada grupo teste e potes devidamente 

identificados. As culturas foram mantidas em temperatura ambiente (± 25 °C) (Figura 5). 

Figura 5: (A) e (B) - Experimentos dispostos para observacao. 

Apos decorrer 7 dias da infestacao nos graos foi feita a contagem do numero de ovos 

postos, com ajuda de uma lupa e para determinar o numero de ovos eclodidos foi feita a 

contagem de insetos iniciando no primeiro de eclosao e encerrando apos dois dias sem que 

ocorresse eclosao. No termino os experimentos foram novamente pesados e determinados a 

massa final. 
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Os parametros observados foram: numero total de ovos postos, numero total de ovos 

eclodidos, numero total de insetos emergidos por dia, perda de massa das sementes e tempo 

maximo de desenvolvimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Analise estatistica 

As diferencas estatisticas entre os tratamentos foram determinadas pela analise de 

variancia (ANOVA) e pelo teste de Tukey, usando o programa Sigma Stat®. 
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3. RESULT ADOS E DISCUSSAO 

3.1 Numero total de ovos 

Os resultados apresentados, com relacao a infestacao porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C. maculatus, mostram que 

houve uma diferenca significativa no numero de ovos depositados nas sementes do grupo 

controle dos experimentos com 2 femeas, quando comparados com os experimentos com 

volumes de 10, 50 e 100 uL de extratos de Zingiber officinale (Figura 6 ). 

180zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - I 
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CONTROLE EXP.lOul EXP.50^L EXP.lOOuL 

Figura 6: Numero total de ovos de C. maculatus observados em graos de caupi, V. unguiculata, tratados com extrato de 

Zingiber officinale. 

•Diferenca estatisticamente significante em relacao ao controle de acordo com o teste de Tukey (P<0,05). 

Entre o ovo de Callosobruchus e o tegumento da semente, existe uma cavidade interna 

vinculada com o exterior atraves de uma abertura denominada de "funil". A oclusao dessa 

abertura por alguns oleos poderia explicar a razao dos efeitos ovicida e talvez larvicida 

(Pereira et al., 2009). 

Antes de por seus ovos, a femea do C. maculatus examina a superficie do grao com seu 

ovipositor, dotado de receptores tacteis e quimiorreceptores, que recebera informacoes da 

superficie do grao e tambem de sua umidade e conteudo quimico. Estas informacoes serao 

empregadas na aceitacao ou nao do grao para a oviposicao (Barbosa, 2010). Possivelmente o 

C. maculatus no experimento com 2 femeas e o volume de 10 uL do extrato de Zingiber 

officinale receberam a informacao que naquelas sementes de feijao caupi nao estava propicio 
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para ovipositar, podendo ter sido devido a umidade ou pelo aroma difiindido por meio do 

extrato. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Diferenca de massa 

Analisando o grafico seguinte (Figura 7) a diferenca de massa nos experimentos foi 

visivelmente significativa apos a infestacao comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C. maculatus. Podemos observar que houve 

perda de massa do feijao-caupi nos grupos tratados com volumes de extrato de Z officinale 

quando comparados ao controle. 

2 Femeas 

4 Femeas 

3 Femeas 

CONTROLE EXP.lOuL EXP. 50|iL EXP. 100|zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAL 

Figura 7: Diferenca de massa dos graos de feijao-caupi, V.unguiculata, infestados com C. maculatus. 

•Diferenca estatisticamente significante em relac5o ao controle de acordo com o teste de Tukey (P<0,05). 

Visto que o C. maculatus se alimenta do feijao caupi apenas na sua fase larval, podemos 

observar que os volumes do extrato nao foram eficazes no combate a larva, ja que o consumo 

de massa mostrou-se superior ao controle em todos os experimentos. 

3.3 Numero total de insetos emergidos 

No grafico da Figura 8 nao foi possivel observar variacao significativa no numero total de 

ovos eclodidos nos experimentos com 2, 3 e 4 femeas, quando comparados o controle com os 

experimentos com tratamentos de 10, 50 e 100 uL de Zingiber officinale. 
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Figura 8: Numero total de ovos emergidos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C. maculatus em sementes de caupi, V. unguiculata, tratados com extrato de 

Zingiber officinale. 

3.4 Variante do numero de insetos emergidos por dia 

Os resultados nos tratamentos com 2 femeas e dosagens de 10, 50 e 100|iL de extrato de 

Zingiber officinale pode ser observada a atividade inibitoria do extrato quando analisada a 

frequencia dos experimentos com o controle (Figura 9). 

Analisando os graficos das Figuras 10 e 11, observa-se que os tratamentos nao causaram 

efeito signiflcativo na variacao de insetos emergidos por dia. 

Ocorreu um aumento de insetos emergidos geralmente no segundo e terceiro dia de 

emersao em todos os experimentos, onde provavelmente a temperatura pode ter influenciado. 

•CONTROLE 
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»EXP.100|iL2fem. 
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Figura 9: Variacao do numero de insetos emergidos por dia em experimentos com 2 femeas 

90 

1 5 101520252627282930313233343536 

Dias apos a infestacao 

Figura 10: VariacSo do numero de insetos por dia em experimento com 3 femeas 

140 

1 5101520212223242526272829303132 

Dias apos a infestacao 

Figura 11: Variacao do numero de insetos emergidos por dia com 4 femeas 

3.5 Tempo maximo de desenvolvimento 

A media do tempo Maximo de desenvolvimento dos insetoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Callosobruchus maculatus nos 

experimentos com 2 femeas e volume de 10, 50 e 100 \iL de extrato de Z. officinale, mostrada 
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no grafico da Figura 12, vimos que o tempo de desenvolvimento diminui significativamente 

no experimento com volume de 10 uL quando comparado com o controle. 

•  2 FEMEAS 

CONT EXP.10( iL EXP.50nL EXP. 100zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \xl zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 12: Media do tempo de maximo de desenvolvimento de C. maculatus em experimento com 2  femeas. 

Comparando o controle com os experimentos com volume de 10, 50 e 100 u.L do extrato 

de Z officinale pode-se perceber uma diminuicao de tempo de desenvolvimento para todos os 

experimentos que receberam tratamento, viu-se tambem que de modo que foi aumentando o 

volume do tratamento o tempo de desenvolvimento foi dimunindo gradativamente. Ver Figura 

13. 

a 3  FEMEAS 

CONT EXP. 10 uL EXP.50| .iL EXP. 100 uL 

FIGURA 13: M6dia do tempo de maximo de desenvolvimento de C. maculatus em experimento com 3 femeas. 



36 

Nos experimentos com 4 femeas foi visto que nos tratamentos com volume de 10 e 100 uL 

quando confrontados com o controle a media do tempo maximo de desenvolvimento reduziu 

e no tratamento com volume de 50 uL nao houve diferenca na media quando comparada com 

o controle. (Figura 14) 

• 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEMEAS 

CONT EXP. 10 M-L EXP. 50 p.L EXP. 100zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \xl zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 14: M6dia do tempo de maximo de desenvolvimento dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C. maculatus em experimento com 4 femeas. 

Os insetos adultos apresentam vida curta e nao se alimentam dos graos. O ciclo biologico dura 

aproximadamente 21 dias podendo ser alterado de acordo com a temperatura (de Paula, 

2006). Sendo assim a temperatura ambiente juntamente com a acao do extrato podem ter 

influenciado para extensao do tempo de desenvolvimento. 
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CONCLUSAO 

Com base nos resultados, e possivel concluir que: 

1. O tratamento com volume de 10 pL do extrato dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Zingiber officinale e eficaz na 

reducao do numero de ovos de 2 femeas. 

2. O extrato de Zingiber officinale reduz o tempo de desenvolvimento nos experimentos 

com 3 femeas para todos os volumes testados, ja nos bioensaios com 2 femeas houve 

diminuicao apenas com o volume de 10 uL e nos testes com 4 femeas ocorreu reducao 

nos testes com aliquotas de 10 e 100 uL. 

3. Houve um maior consumo de massa para todos os experimentos tratados com o extrato 

de Zingiber officinale, demonstrando assim que nao foi eficaz quanto a perda de massa. 

4. Quanto ao numero de insetos emergidos foi visto que o extrato de Zingiber officinale 

nao foi eficaz para controlar os Callosobruchus maculatus na fase adulta. 
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