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RESUMO

Este estudo teve como objetivo identificar os parasitoides associados com Musca domestica
em fezes de galinha, em Itumbiara, Estado de Goias, entre fevereiro e julho de 2003. As
pupas foram obtidas pelo metodo de flutuacao e individualizadas em capsulas de gelatina ate
a emergencia das moscas adultas e/ou dos seus parasitoides. A prevalencia de parasitismo
observada foi de 0,57%. A prevalencia de parasitismo apresentada pelos parasitoides
Pachycrepoideus vindemiae, Spalangia cameroni, Spalangia endius, Spalangia nigra e
Spalangia nigroaenea foi de 0,22%, 0,15%, 0,10%, 0,01% e 0,08%, respectivamente. A
especie mais frequente foi Pachycrepoideus vindemiae, observada em 38,6% das pupas
coletadas.

DESCRITORES:Hymenoptera. Diptera. Parasitoides. Controle biologico.
Galinha.

Os dipteros muscoides das familias Calliphoridae, Fanniidae,
Muscidae e Sarcophagidae sao potenciais vetores mecanicos de agentes
etiologicos, como virus, bacterias, cistos de protozoarios e larvas de
helmintos (Mariconi et al. 1999), e sua ocorrencia, distribui9ao e
predominancia nas areas metropolitanas sao fatores de importancia em Saude
Publica. Na zona rural, esses dipteros podem acarretar doen9as nos animais e
diminui9ao da produ^ao de ovos, alem de causarem incomodo a populafao
vizinha das cria9oes (Berti Filho et al. 1996).

Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) e a especie de maior
interesse sanitario, devido ao seu carater sinantropico, a endofilia, a sua
abundancia na regiao urbana, ao seu alto poder reprodutivo e a sua
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capacidade de se desenvolver em varios tipos de substrates. Alem disso, ela e
apontada como veiculadora de patogenos para o homem e os animais
(Mendes & Linhares 1993, Nakano & Leite 2000, Neves et al. 2000).

Em virtude da proximidade desses insetos com o homem e com os
animais, o controle quimico torna-se perigoso e a busca de alternativas e
constante (Carvalho et al. 2003).

Os parasitoides sao agentes responsaveis pela redu9§o de populacoes
de moscas que proliferam em esterco (Rueda & Axtell 1985), de cadaveres e
canvas de animais. Pelo fato de ocuparem um nivel trofico superior e de
apresentarem grande diversidade de adapta9oes fisiologicas e
comportamentais, eles frequentemente atuam como determinantes das
densidades populacionais de seus hospedeiros (Matthews 1974).

Esses insetos sao tidos como bioindicadores da biodiversidade dos
ecossistemas, sendo considerados especies-chave para a manutenfao do
equilibrio das comunidades em que vivem. Alem disso, sendo inimigos
naturais de pragas agricolas e de insetos de interesse sanitario, podem ser
usados em programas de controle biologico (Scatolini & Dias 1997).

O objetivo deste estudo foi verificar a ocorrencia natural de
parasitoides de Musca domestica em fezes de galinha em Itumbiara, Goias. O
experimento foi realizado na granja do Colegio Agricola de Itumbiara
(18°25'S e 49°13'W), no periodo de fevereiro a julho de 2003. Essa granja e
composta por um galpao de seis metres de comprimento por tres metros de
largura e cinco metros de altura, incluindo uma porta de um metro de largura
por dois metros de altura para o respective acesso. As paredes laterais
apresentam metade inferior de alvenaria e metade superior de tela. O galpao
consta de uma fileira de gaiolas de arame galvanizado, sendo que cada uma
contem duas aves. As gaiolas situam-se a cinqiienta centimetres de altura do
piso, constituido por cimento.

As fezes coletadas, originarias de quarenta aves da linhagem Hyline,
variavam de umidade e de consistencia (pastosa ou firme). Fezes frescas
(pastosas) foram coletadas imediatamente apos a emissao e colocadas em oito
recipientes de trinta centimetros de diametro por doze centimetros de altura,
em local seco.

As fezes permaneceram no galpao por quinze dias e, posteriormente,
as bacias foram levadas para o Laboratorio do Instituto Luterano de Ensino
Superior de Itumbiara, para a colheita das pupas pelo metodo da flutua9ao.
As pupas foram retiradas com o auxilio de uma peneira, contadas e
individualizadas em capsulas de gelatina (mimero 00) ate a emergencia das
moscas e/ou dos seus parasitoides. Os parasitoides e os dipteros emergidos
foram identificados com o auxilio de um microscopic estereoscopio e,
posteriormente, conservados em alcool a 70°.

Globalmente, 44 parasitoides foram coletados em 7.779 pupas de
Musca domestica (Tabela 1). A prevalencia de parasitismo foi de 0,57%
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apenas, provavelmente em decorrencia do tipo de constru9ao utilizada na
granja (paredes laterals e tela), que dificultaria a penetra9ao dos parasitoides.

As especies mais prevalentes foram Pachycrepoideus vindemiae
(Hymenoptera: Pteromalidae), com 0,22%, e Spalangia cameroni
(Hymenoptera: Pteromalidae), com 0,15% (Tabela 1). As duas especies
foram, tambem, as mais frequentes, perfazendo 35,6% (17/44) e 27,3%
(12/44) da amostra de parasitoides coletada

Tabela 1. Musca domestica e seus parasitoides coletados em fezes de
galinhas poedeiras de fevereiro a julho de 2003 em Irumbiara,
Goias, Brasil.

Especie (Freqiiencia) Especies de parasitoides Niimero Prevalencia
(Freqiiencia)

Musca domestica 7.779 Pachycrepoideus vindemiae
Spalangia cameroni
Spalangia endius
Spalangia nigra
Spalangia nigroaenea
TOTAL

17
12
08
01
06
44

0,22
0,15
0,10
0,01
0,08

Considerando-se a importancia de Musca domestica em Saude
Publica, o levantamento de seus inimigos naturais e essencial, tendo em vista
o controle adequado por meio de metodos integrados. Os Pteromalidae
constituem uma grande parcela desses inimigos, sendo uma das maiores
familias de Chalcidoidea, com aproximadamente 3.100 especies. Eles podem
ser solitaries ou gregarios, ectoparasitoides ou endoparasitoides, parasitoides
primaries ou secundarios e ate predadores. A maioria, porem, se desenvolve
como ectoparasitoides solitaries ou gregarios, em larvas ou pupas de Diptera,
Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera e Siphonaptera (Gauld & Bolton
1988).

O genero Spalangia apresenta parasitoides pupais associados com
moscas das familias Muscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae, Drosophilidae
e Chloropidae, que se desenvolvem em fezes e em carcacas de animals
(Grissell & Schauff 1990). Pachycrepoideus vindemiae e considerado urn
parasitoide solitario de numerosos Diptera nas familias Anthomyiidae,
Calliphoridae, Muscidae, Sarcophagidae, Tachinidae e Tephritidae. Essa
especie apresenta ampla distribui?ao geografica, sendo encontrada nao
apenas na America Latina, mas tambem na America do Norte e Africa
(Hanson & Gauld 1995).
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ABSTRACT

Parasitoids of Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) from Itumbiara, •
Goias, Brazil

In this study the parasitoids associated with Musca domestica in manure
chicken, were identified in Itumbiara, State of Goias, from February to July
2003. The pupae were obtained by the flotation method. They were
individually placed in gelatin capsules until the emergency of the adult flies
or their parasitoids. The overall prevalence of parasitism was 0.57%. The
prevalence of parasitism presented for the parasitoids Pachycrepoideus
vindemiae, Spalangia cameroni, Spalangia endius, Spalangia nigra and
Spalangia nigroaenea was 0.22%, 0.15%, 0.10%, 0.01% and 0.08%,
respectively. The most frequent species was Pachycrepoideus vindemiae
present in 28.6% of the samples of the pupae.
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