


Agroecologia: Debates sobre 
a Sustentabilidade

Atena Editora 
2019

Cleberton Correia Santos
(Organizador)



 

 

 

2019 by Atena Editora 
Copyright © Atena Editora 

Copyright do Texto © 2019 Os Autores 
Copyright da Edição © 2019 Atena Editora 

Editora Executiva: Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 
Diagramação: Rafael Sandrini Filho 

Edição de Arte: Lorena Prestes 
Revisão: Os Autores 

 
O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade 
exclusiva dos autores. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos 
créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins 
comerciais. 
 
Conselho Editorial 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
Prof. Dr. Álvaro Augusto de Borba Barreto – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília 
Prof. Dr. Constantino Ribeiro de Oliveira Junior – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa 
Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia 
Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice 
Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins 
 
Ciências Agrárias e Multidisciplinar 
Prof. Dr. Alan Mario Zuffo – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 
Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Dr. Darllan Collins da Cunha e Silva – Universidade Estadual Paulista 
Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Prof. Dr. Jorge González Aguilera – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 
Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 
 
Ciências Biológicas e da Saúde 
Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás 
Prof.ª Dr.ª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina 
Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria 
Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
 



 

 

Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 
Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
 
Ciências Exatas e da Terra e Engenharias 
Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto 
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista 
 
Conselho Técnico Científico 
Prof. Msc. Abrãao Carvalho Nogueira – Universidade Federal do Espírito Santo 
Prof. Dr. Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos – Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Paraíba 
Prof. Msc. André Flávio Gonçalves Silva – Universidade Federal do Maranhão 
Prof.ª Drª Andreza Lopes – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico 
Prof. Msc. Carlos Antônio dos Santos  – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Msc. Daniel da Silva Miranda – Universidade Federal do Pará 
Prof. Msc. Eliel Constantino da Silva – Universidade Estadual Paulista 
Prof.ª Msc. Jaqueline Oliveira Rezende – Universidade Federal de Uberlândia 
Prof. Msc. Leonardo Tullio – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Prof.ª Msc. Renata Luciane Polsaque Young Blood – UniSecal 
Prof. Dr. Welleson Feitosa Gazel – Universidade Paulista 

 
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

(eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG) 
 

A281 Agroecologia: debates sobre a sustentabilidade [recurso eletrônico] / 
Organizador Cleberton Correia Santos. – Ponta Grossa (PR): 
Atena Editora, 2019. 

 
 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 
Modo de acesso: World Wide Web 
Inclui bibliografia 
ISBN 978-85-7247-499-3 
DOI 10.22533/at.ed.993192407 

 
 1. Agroecologia – Pesquisa – Brasil. 2. Meio ambiente – Pesquisa 

– Brasil. 3. Sustentabilidade. I. Santos, Cleberton Correia. 
CDD 630 

Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422 
 

 
 

 
Atena Editora 

Ponta Grossa – Paraná - Brasil 
www.atenaeditora.com.br 

contato@atenaeditora.com.br 



APRESENTAÇÃO

O livro “Agroecologia: Debates para a Sustentabilidade” de publicação da Atena 
Editora, apresenta, em seus 14 capítulos, estudos relacionados ao manejo sustentável 
da agrobiodiversidade e perspectivas no fortalecimento da agricultura familiar. Este 
volume apresenta 6 capítulos baseados na vivência e experiência de comunidades 
rurais e alunos por meio de metodologias participativas. Os outros 8 capítulos são 
de pesquisas associadas às práticas sustentáveis para a produção de alimentos, 
manutenção dos recursos naturais renováveis e serviços ecossistêmicos.

A Agroecologia é uma ciência emergente que engloba princípios da agricultura 
sustentável interligando diversas áreas de conhecimento, tais como agronomia, 
biologia, ecologia, antropologia, sociologia, gestão ambiental, entre outras, a fim de 
estabelecer práticas que possibilitem o aumento da produção de alimentos baseando-
se nos pilares da sustentabilidade “ecologicamente correto, socialmente justo e 
economicamente viável “. 

No contexto da produção agroecológica são adotadas práticas que contribuam 
na agrobiodiversidade dos sistemas agrícolas e qualidade de vida. Nesta vertente, 
a agricultura familiar assume papel na produção de alimentos. No entanto, ainda 
há alguns desafios existentes, principalmente na etapa de comercialização, sendo 
necessárias reflexões sobre políticas de fortalecimento da agricultura familiar e 
intervenções comunitárias almejando o desenvolvimento rural sustentável.

Aos autores, os agradecimentos do Organizador e da Atena Editora pela 
dedicação e empenho na elucidação de informações que sem dúvidas irão contribuir 
no fortalecimento da Agroecologia e da agricultura familiar. Esperamos contribuir 
no processo de ensino-aprendizagem e diálogos da necessidade da produção de 
alimentos de base agroecológica e do emponderamento das comunidades rurais, e 
ainda incentivar agentes de desenvolvimento, isto é, alunos de graduação, de pós-
graduação e pesquisadores, bem como instituições de assistência técnica e extensão 
rural na promoção do emponderamento rural e da segurança alimentar.

Cleberton Correia Santos
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CAPÍTULO 13

RELATO DE ANTRACNOSE EM PITAYA VERMELHA 
DA POLPA BRANCA [Hylocereus undatus (HAW.) 

BRITTON & ROSE] EM LAVRAS, MG.

Fábio Oseias dos Reis Silva
Universidade Federal de Lavras

Lavras- Minas Gerais

Maruzanete Pereira de Melo
Universidade Federal do Oeste do Pará

Juruti- Pará

José Darlan Ramos
Universidade Federal de Lavras

Lavras- Minas Gerais

Letícia Gabriela Ferreira de Almeida
Universidade Federal de Lavras

Lavras- Minas Gerais

Francine  Botelho de Abreu
Universidade Federal de Lavras

Lavras- Minas Gerais

Lucidio Henriques Vote Fazenda 
Universidade Federal de Lavras 

Lavras – Minas Gerais 

Giovani Maciel Pereira Filho
Universidade Federal de Lavras

Lavras- Minas Gerais

Hugo Santos Ribeiro
Universidade Federal de Lavras

Lavras- Minas Gerais

RESUMO: Pitaya é uma frutífera pertencente à 
família cactaceae, seu centro de origem é na 
América subtropical e tropical. Esta fruteira vem 
se destacando no mercado em função de suas 

características de fruto. Os maiores produtores 
mundiais são México e Colômbia, no entanto 
esta cultura vem se expandido pelo Brasil. 
Diversos agentes fúngicos e bacterianos são 
responsáveis pala perdas e danos à cultura da 
Pitaya e dentre os fungos destaca-se: Fusarium 
oxysporum, Neocytalidium dimidiatum, 
Bipolaris cactivora, Gilbertella persicaria e 
Colletotrichum gloesporioides. Recentemente, 
no campo experimental de fruticultura da 
Universidade Federal de Lavras, observaram-
se plantas com sintomas de antracnose. Ao 
realizar preparações microscópicas verificou-
se a presença de conídios cilíndricos, setas de 
coloração negras e a presença de peritécios de 
coloração negra. Ao se proceder ao isolamento, 
obteve-se associado às lesões Colletotrichum 
gloesporioides Penz. Inoculações foram 
realizadas em mudas com 6 meses de idade, os 
sintomas iniciais desenvolveram 14 dias após 
as inoculações. Aparentemente, esta é primeira 
ocorrência de antracnose em pitaya em Lavras, 
Brasil. Estudos futuros deste patossistema 
serão desenvolvidos para elucidar a diversidade 
de espécies do complexo de espécie do C. 
gloesporioides associado à cultura da pitaya. 
PALAVRAS-CHAVE: Cladódio, Cactaceae, 
Colletotrichum.

REPORT OF ANTHRACNOSIS IN RED 
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PITAYA OF WHITE PULP [HYLOCEREUS UNDATUS (HAW.) BRITTON & ROSE] IN 

LAVRAS, MG.

ABSTRACT: Pitaya is a fruit tree belonging to the family Cactaceae, its center of 
origin is in subtropical and tropical America. This fruit tree has been highlighting in the 
market due to its characteristics of fruit. The largest producers in the world are Mexico 
and Colombia, however this culture has been expanded by Brazil. Several fungal and 
bacterial agents are responsible for loss and damage to the Pitaya culture, and Fusarium 
oxysporum, Neocytalidium dimidiatum, Bipolaris cactivora, Gilbertella persicaria and 
Colletotrichum gloesporioides are among the most important fungi. Recently, in the 
experimental field of fruit cultivation of the Federal University of Lavras, plants with 
symptoms of anthracnose were observed. When making microscopic preparations 
the presence of cylindrical conidia, arrows of black coloration and the presence of 
perithecia of black coloration were verified. On isolation, Colletotrichum gloesporioides 
Penz was associated with lesions. Inoculations were performed on seedlings at 6 
months of age, initial symptoms developed 14 days after inoculations. Apparently, this 
is the first occurrence of anthracnose in Pitaya in Lavras, Brazil. Future studies of this 
patosystem will be developed to elucidate the species diversity of the C. gloesporioides 
species complex associated with pitaya culture.
KEYWORDS: Cladode, Cactaceae, Colletotrichum

1 |  INTRODUÇÃO

A Pitaya é uma frutífera pertencente à família cactaceae, seu centro de origem é 
em países da América tropical e subtropical. Atualmente ocupa importância no mercado 
europeu (LE BELLEC et al., 2006). Uma das principais espécies cultivadas é a pitaya 
vermelha de polpa branca [Hylocereus undatus (HAW.) BRITTON & ROSE]. Essa 
frutífera vem atraindo o consumidor, não só pelo exotismo da aparência e sabor de seus 
frutos, como também por suas características organolépticas (MOREIRA et al. 2012). 
Seus frutos são bastante atrativos, de coloração vermelha e polpa esbranquiçada, 
com numerosas sementes pretas. Segundo Junqueira et al. (2002), esta pode ser 
cultivada em solos pedregosos, arenosos e maciços rochosos.

Os principais produtores de Pitaya são Colômbia e México. Atualmente o cultivo 
no Brasil vem se expandindo. Por se tratar de uma planta rústica, esta cultura tem 
grande potencial para as diversas regiões brasileiras. Dentre os estados brasileiros, 
São Paulo é o principal produtor, com destaque para a região de Catanduva, onde 
a produção ocorre durante os meses de dezembro a maio, com uma produtividade 
média anual de 14 toneladas de frutas por hectare (MOREIRA et al. 2012).

Algumas doenças têm sido relatadas para esta cactácea, especialmente agentes 
etiológicos fúngicos como antracnose (Colletotrichum gloesporioides) associada aos 
cladódios e frutos em plantio comercial no sul da Flórida (PALMATEER et al 2007). 
Com a utilização de biologia molecular, Colletotrichum gloesporiodes se desmembrou 
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em várias espécies, hoje este complexo corresponde em torno de 22 espécies (WEIR 
et al 2012). Neoscytalidium dimidiatum foi relatado causando cancro em cladódios de 
pitaya em Taiwan (CHUANG et al 2012) e Gilbertella persicaria causando podridão 
em cladódios (TABA et al 2011). A pinta preta, causada por Alternaria sp como agente 
etiológico (WANG et al 2009), mancha marron causado por Botryodiplodia sp (LIN 
et al 2007). Podridão de cladódios causada por F. semitectum, F. oxysporum e F. 
moniliforme (HAWA et al 2010). Crestamento de cladódios sendo um complexo 
de fungos pertencente ao grupo dos celomicetos como: Diplodia sp, Aschochyta 
sp e Phoma sp. e podridão mole, as bactérias como agente etiológico: Erwinia sp, 
Enterobacter cloacae (MASYAHIT et al 2009). Bipolaris cactivora no sul da Flórida 
(TARNOWSKI et al 2010). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi relatar a ocorrência de 
Colletotrichum gloesporioides em pitaya vermelha de polpa branca no Brasil e a 
caracterização do seu agente etiológico.

2 |  MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi conduzida no Setor de Fruticultura do Departamento de Agricultura 
da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Minas Gerais. O município de Lavras 
está situado a 21º14’06 “de latitude Sul e 45º00’00” de latitude oeste e com uma 
altitude média de 919 metros. O clima da região é do tipo Cwb, temperado chuvoso 
(mesotérmico), segundo a classificação de Köeppen.

Coletou-se 20 amostras de cladódios com sintomas de antracnose para obtenção 
de isolados do fungo. Inicialmente, com a utilização de microscópio estereoscópico e 
de luz avaliou a presença do fungo. Após as análises microscópicas, procedeu-se o 
isolamento, fragmentos dos cladódios com sintomas foram cortados e depositados em 
placa contando hipoclorito. Os fragmentos permaneceram em contato com o hipoclorito 
por 2 minutos, em seguida estes fragmentos foram transferidos para água destilada 
esterilizada para retirar o excesso de hipoclorito. Posteriormente, os fragmentos foram 
depositados em papel estéril para retirar o excesso de água e transferidos para meio 
de cultura BDA (Batata-Dextrose-Agar). 

As placas foram incubadas em BOD com temperatura de 25 ºC e fotoperíodo 
de 12 h. Após 3 dias de incubação, pequenos fragmentos do crescimento foram 
transferidos para meio de cultura extrato de malte a 2%. Na caracterização morfológica 
este mesmo meio de cultura foi utilizado, onde um disco de cada cultura foi transferido 
no centro da placa e a incubação nas mesmas condições anterior. Para o teste, 
plantas com 4 meses de idade foram selecionadas para inoculações. Com auxílio 
de um estilete realizou pequenos ferimentos, em seguida pequenos discos do fungo 
foram transferidos. Em seguida realizou uma câmara úmida durante 24 horas.
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3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

No campo experimental de Fruticultura da Universidade Federal de Lavras foi 
observado no experimento plantas com lesões escuras, deprimidas com formato 
concêntrico e no centro destas lesões observou a presença de massas de esporos de 
coloração alaranjada. As lesões deprimidas ocorrem devido à ação de enzimas líticas 
(Figura 1 a, b, c e d). As massas de conídios são de aspecto mucilaginoso. As lesões 
com tonalidades negras correspondem as estruturas da fase sexuada de Glomerella 
cingulata.

Figura 1: sintomas de antracnose em Pitaya (Hylocereus undatus); (A e B) plantas 
apresentando lesões com sintomas de antracnose Colletotrichum gloeosporioides (C e D) 

Manchas necróticas deprimidas associadas a cladódios.

Inicialmente, a cultura do fungo é de coloração branca, tornando alaranjado no 
centro da colônia, esta coloração salmão é devido à massa de esporos, dando origem 
aos esporódoquio. Morfologicamente, as culturas apresentaram coloração branca- 
salmão e escuro-cinza. Os conídios apresentaram formato cilíndrico e as extremidades 
afiladas. Associadas aos conídios várias setas de coloração negras, de acordo com 
a literatura do gênero Colletotrichum, menciona que estas estruturas possui a função 
de disseminação dos esporos. Estudos de variabilidades morfológicas utilizando as 
espécies C. acutatum e C. gloesporioides demonstram existir variação morfológica 
significativa nas dimensões e formato dos conídios, em função das condições de cultivos 
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como: Meio de cultura, temperatura e fonte de luz (BUENO et al., 2005). Nas lesões 
com tonalidades negras observou diversos pontos, estruturas estas correspondem 
aos peritécios de Glomerella sp (Fig A-B).

O teleomorfo desenvolveu apenas no tecido vegetal, principalmente em lesões 
velhas. Os peritécios são de coloração negra, formato subgloboso, parcialmente 
inserido no tecido do hospedeiro, ascos unitunicados, oito ascósporos por ascos, 
ascósporos unicelulares e hialinos (Fig 1-D). A fase sexuada não participa diretamente 
nos processos infectivos, no entanto, está relacionada nos processos de variabilidade 
genética. Pelos sintomas observados e pela agressividade do fungo, esta doença 
poderá ser um dos entraves na produção desta fruteira. Na Malasya esta enfermidade 
é responsável por perdas em condições de campo e em pós-colheita (MASYAHIT et 
al., 2009).

O gênero Colletotrichum possui uma ampla diversidade de espécies que 
compartilha os mesmos marcadores morfológico, conseqüentemente, a identificação 
baseada apenas por características morfológicas é passível de erros, no entanto, 
atualmente utiliza ferramentas moleculares para a correta identificação (SERRA et al, 
2011).

4 |  CONCLUSÃO

Aparentemente, esta é primeira ocorrência de antracnose em pitaya na região de 
Lavras, Brasil. Estudos futuros deste patossistema serão desenvolvidos para elucidar 
a diversidade de espécies do complexo de espécie do C. gloesporioides associado à 
cultura da pitaya. 
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