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1. INTRODUÇÃO 
 

Um dos principais entraves da ovinocultura está em controlar as 
nematodioses gastrintestinais. WANGHORN et al. (2003), relatam que esse 
parasitismo é um fator limitante nos sistemas de produção de ovinos, restringindo 
significativamente o aproveitamento econômico dessa espécie.  A utilização de 
fármacos para o controle dessa enfermidade ainda é o método mais empregado 
(MOLENTO et al, 2004). Entretanto, o uso indiscriminado e repetitivo nos 
esquemas de tratamento ocasiona como uma das consequências à seleção de 
populações de nematóides resistentes aos diferentes grupos químicos utilizados 
(AMARANTE et al., 1992). Além da resistência parasitária, existe uma grande 
preocupação mundial em relação aos contaminantes químicos na carne, bem 
como o risco ambiental e os efeitos tóxicos a organismos não alvos no meio 
ambiente (SUTHERLAND; LEATHWICK, 2011; STRONG et al., 1996).           

Diante do exposto, tratamentos alternativos para controlar essa enfermidade 
estão sendo constantemente pesquisados, como é o caso do controle biológico 
com a utilização de fungos nematófagos.  O controle biológico com fungos 
nematófagos baseia-se na redução de larvas infectantes na pastagem.  

Os fungos nematófagos são classificados na divisão Deuteromycetes, classe 
Hyphomycetes, ordem Hyphomycetales e família Molinaceae. São fungos que 
vivem na matéria orgânica do solo (BARRON, 1977) e não causam desequilíbrio 
ao meio ambiente (ARAÚJO, 2014). Segundo LARSEN (2006), o fungo 
nematófago Duddingtonia flagrans é uma das espécies mais estudadas. D. 
flagrans possui uma rápida taxa de crescimento, além de ter afinidade para 
capturar e digerir nematóides (WALLER et al., 2004).É um dos fungos que mais 
produzem clamidósporos, que são estruturas de resistência do fungo, devido 
possuir dupla parede e conferir uma vantagem ao atravessar o ambiente inóspito 
que é o trato gastrintestinal dos animais (FONTENOT et al., 2003), No meio 
ambiente,   produzem um extensivo sistema de hifas e a intervalos ao longo da 
hifa, são formadas armadilhas que capturam os nematóides mecanicamente ou 
por adesão.  

O presente trabalho objetivou administrar o fungo nematófago Duddingtonia 
flagrans, cultivado em substrato cereal milho, por via oral, em ovinos naturalmente 
infectados com nematóides gastrintestinais e avaliar a taxa de passagem íntegra 
do fungo pelo trato digestório dos animais. 

 
 

 



 

2. METODOLOGIA 
 

O experimento que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação 
Animal (CEEA), sob o número 2526, foi conduzido na Faculdade de Veterinária, 
da Universidade Federal de Pelotas, município de Capão do Leão, Rio Grande do 
Sul. O isolado utilizado na pesquisa, pertence à coleção de fungos nematófagos 
autóctones do Laboratório de Micologia da UFPel. Para a produção de D. flagrans 
foi realizado o cultivo, segundo a técnica de SANTOS et al. (1998), em garrafas 
de Roux adicionado de milho triturado como meio de crescimento. O substrato 
fúngico contendo clamidósporos, foi administrado em dose única, para sete 
ovinos na dose de 5x105 clamidósporos/Kg/peso vivo. Após 24 horas de 
administração, as fezes dos animais foram coletadas diretamente da ampola retal 
e levadas ao laboratório para a observação e quantificação dos clamidósporos, 
segundo a técnica de OJEDA-ROBERTOS et al.(2008), que utiliza a câmara de 
McMaster  para observação e contagem dos clamidósporos encontrados. Cada 
clamidósporo encontrado na câmara é multiplicado por 50, obtendo-se o resultado 
como clamidósporos por grama de fezes (CPG).   
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados demonstraram que clamidósporos foram capazes de 
atravessar o trato gastrintestinal de ovinos, embora essas taxas tenham sido 
relativamente baixas. Entretanto, as taxas foram adequadas com uma média de 
0,94% (Tabela 1). A vantagem de utilizar esse método ecológico de controle, é 
que mesmo que não sejam eliminados grande parte dos clamidósporos 
administrados ou que algum animal não elimine o fungo, os clamidósporos 
germinam no ambiente, se diferenciando, e possuindo capacidade de realizar 
atividade predatória nas larvas de nematóides infectantes. Portanto, essa média 
de eliminação obtida, é satisfatória.  

No presente trabalho, dos sete animais avaliados, apenas o animal “2” não 
eliminou clamidósporos naquele momento, o que não se pode afirmar que todos 
os clamidósporos administrados tenham sido destruídos, pois a individualidade do 
animal deve ser considerada no que tange o tempo de digestão e eliminação do 
alimento. 

A baixa taxa de recuperação também pode estar associada à possibilidade 
de destruição dos clamidósporos pelas enzimas estomacais e intestinais dos 
animais. Segundo GRONVOLD et al. (2004), mais de 90% dos clamidósporos são 
destruídos durante a passagem pelo trato digestório. Outro fator relevante é a 
dose. A quantidade de clamidósporos administrada é correlacionada fortemente 
às taxas de eliminação. KETZIS et al. (2006), recomendam para ovinos, dosagens 
que variam entre 2,5x105 a 5x105 clamidósporos/kg/PV. PEÑA et al., (2002), 
salientam que para testes de campo são utilizadas doses diárias de um milhão ou 
mais de clamidósporos/Kg/PV. OJEDA-ROBERTOS et al. (2008), obtiveram taxas 
de recuperação variando entre 6,2 a 12,3%, entretanto as doses administradas 
por esses pesquisadores foram mais altas em comparação ao ensaio realizado, 
as quais variaram entre 19,5 e 177,5 x 106 clamidósporos/Kg/PV.  

 
Tabela 1. Dose de clamidósporos administrada aos ovinos de acordo com o 

peso do animal, número de clamidósporos recuperados nas fezes após 24 horas 
e taxa de passagem íntegra do isolado autóctone de Duddingtonia flagrans 

 
 



 

 

ovinos 

Peso 
do 

animal 
(Kg) 

Dose 
administrada/dia 

Número de 
clamidósporos 

recuperados após 24 
horas (CPG) 

Taxa de passagem 
íntegra 

1 25 12, 5x106 1x105 0,80% 

2 30 1,5x107 - 0,00% 

3 26 1,3x107 1x105 0,77% 

4 30 1,5x107 3x105 2,00% 

5 30 1,5x107 1x105 0,67% 

6 25 12,5x106 1x105 0,80% 

7 26,5 13,25x106 2x105 1,51% 

Média 27,5 13,75x106 128.571 0,94% 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Os clamidósporos do fungo nematófago autóctone Duddingtonia flagrans, 

foram capazes de atravessar o ambiente hostil do trato gastrintestinal de ovinos 
sendo, portanto, passível de ser utilizado como método de controle ecológico 
contra as nematodioses gastrintestinais de pequenos ruminantes.  
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