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RESUMO  

As indústrias têxteis e de alimentos são responsáveis pela liberação de efluentes corados ao meio 

ambiente, que podem ser tóxicos ou cancerígenos . A biodegradação por diferentes microrganismos 

constitui uma alternativa menos agressiva ao meio ambiente e economicamente viável, envolvendo 

enzimas ligninolíticas como as lacases. Este trabalho objetivou a comparação entre o Pleurotus 

ostreatus e o Pycnoporus spp na descoloração de efluentes e corantes têxteis e determinar suas 

atividades de lacase. Os experimentos foram realizados em meios líquidos de Vogel  suplementados 

com glucose, extrato de levedura e efluente corado, incubados a 28C e 180 rpm de agitação até se 

observar a descoloração. Os resultados demonstraram uma descoloração de 87,97% do Remazol 

Brilliant Orange pelo Pleurotus ostreatus contra 35,60% pelo Pycnoporus, 63,88% do Remazol 

Preto Intenso contra 43,93%,  em relação ao efluente  obteve-se 68,53% de descoloração contra 

70,69%,  respectivamente. Indicando uma melhor performance dos tratamentos com o Pleurotus 

ostreatus.  
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ABSTRACT 

The textile and food industries are responsible for releasing colored effluents into the environment, 

which can be toxic or carcinogenic. Biodegradation by different microorganisms is a less 

aggressive and economically viable alternative, involving ligninolytic enzymes such laccases. This 

work aimed to compare Pleurotus ostreatus and Pycnoporus in the decolorization of effluents and 

textile dyes and to determine their laccase activities. The experiments were carried out in liquid 

Vogel media supplemented with glucose, yeast extract and colored effluent, incubated at 28°C and 

180 rpm of agitation until decolorization was observed. The results showed a decolorization of 

87.97% of Remazol Brilliant Orange by Pleurotus ostreatus against 35.60% by Pycnoporus, 

63.88% of Remazol Preto Intenso against 43.93%, in relation to the effluent obtained 68.53% 

decolorization against 70.69%, respectively. Indicating a better performance of treatments with 

Pleurotus ostreatus. 
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1 INTRODUÇÃO 

As indústrias têxteis, de cosméticos, de papel e de alimentos são responsáveis pela liberação 

de efluentes corados ao meio ambiente. Devido à estrutura química complexa e origem sintética da 

maioria dos corantes, os tratamentos convencionais não tem sido eficientes na remoção desses 

compostos dos efluentes e as legislações ambientais tornam-se cada vez mais rigorosas, assim a 

busca por novos métodos apropriados de tratamentos  têm se tornado uma importante prioridade 

(WESENBERG et al., 2003; ALMEIDA, 2018).Com base no desenvolvimento sustentável, a 

biossorção em fibras vegetais, como as do coco verde e dos bagaços de cana de açúcar e de Butiá, 

vem sendo utilizada como uma opção para a solução de problemas ambientais na remoção de 

contaminantes presentes em corpos hídricos, minimizando assim os impactos dos ecossistemas 

aquáticos, além da contaminação do solo (MOREIRA ; SEO, 2020; PIN et al., 2021; MERCI, 2019). 

A biodegradação por diferentes microrganismos constitui uma alternativa menos agressiva ao meio 

ambiente e economicamente viável (SINGH, SINGH, SINGH, 2015; FORGACS, CSERHÁTI, 

OROS, 2004). Entretanto, corantes sintéticos por serem em sua maioria xenobióticos sofrem uma 

lenta degradação nos sistemas naturais (GUARATINI; ZANONI, 2000). Assim, a busca contínua 

por microrganismos versáteis, com capacidade de degradar de forma eficiente um grande número 

de corantes tem motivado muitos pesquisadores (KUNZ et al.,2002; MORAES; DURÁN,2004; 

SANTOS et al., 2020) e o isolamento de novas linhagens com elevado potencial decompositor 

poderá aumentar a eficiência da biorremediação de corantes (FORGACS, CSERHÁTI, OROS, 

2004). Os fungos da podridão branca, por produzirem uma ampla variedade de enzimas 

ligninolíticas, como lacases, lignina peroxidases e manganês peroxidases, envolvidas na 

biodegradação de substratos lignocelulósicos estáveis, tem sido considerados de grande interesse 

biotecnológico, e sua aplicação nos processos de descoloração de efluentes investigada (FORGACS, 
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CSERHÁTI, OROS, 2004; PERALTA et al., 2004; AVELINO et al., 2020). Além de Phanerochaete 

chrysosporium, freqüentemente empregado na degradação de corantes sintéticos, devido, 

principalmente, à sua capacidade de mineralizar além da lignina, outros poluentes resistentes a 

degradação, outros fungos, como Pleurotus ostreatus eTrametes versicolor tem sido também 

estudados (KUNZ et al.,2002). Assim, este trabalho teve como objetivo comparar a capacidade dos 

basidiomicetos Pleurotus ostreatus e Pycnoporus spp em descolorir efluentes e corantes da indústria 

têxtil e verificar a capacidade de produção da lacase. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

MICRORGANISMOS  

   Os microrganismos utilizados foram os fungos Pleurotus ostreatus e Pycnoporus spp, que 

foram mantidos em meio de ágar-batata-dextrose a 4ºC. 

 

CORANTES E EFLUENTE 

Foram utilizados os corantes sintéticos Remazol Preto Intenso, Remazol Brilliant Orange e 

efluente de uma empresa têxtil, da região de Londrina/Pr. 

 

DESCOLORAÇÃO DE CORANTES E EFLUENTES TÊXTEIS EM MEIO LÍQUIDO 

    Para avaliar a eficiência do biotratamento e descoloração de corantes e efluentes têxteis 

pelos fungos Pleurotus ostreatus e Pycnoporus spp em meio líquido, 3 discos de micélio fúngico ( 

0,5 cm de diâmetro ), foram inoculados em meios (triplicatas) com a seguinte composição: Meio de 

Vogel (2%) suplementado com  1% de glucose, 0,2% de extrato de levedura e 12,5mL de efluente 

corado ou corante (0,01%) em volume final de 25mL, em erlenmeyer de 125 mL. O pH final de 

todos os meios foram ajustados para 5,0 e incubados a 28º C em agitador rotatório orbital, com 180 

rpm de agitação até se observar a descoloração. Após esse período os cultivos foram interrompidos 

por centrifugação, filtrados em lã de vidro e submetidos à análise de remoção de cor, atividade de 

lacase e % de biomassa. A percentagem de descoloração foi calculada comparando-se a absorvância 

do sobrenadante de cultivo referente aos diferentes ensaios com a absorvância das amostras controle 

abióticas, nos comprimentos de onda de máxima absorção para cada amostra, de acordo com a 

seguinte equação:  

 

% descoloração = (Abs controle – Abs amostra/Abs controle) x 100 
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DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DE LACASE 

   A atividade de lacase foi determinada utilizando o substrato 2,6-dimetoxifenol 10mM 

(DMP). O ensaio enzimático, de volume final igual a 1mL, continha 150uL de DMP, 150uL de 

tampão McIlvaine pH 5,0, 200uL de água destilada  e 500uL solução enzimática. O ensaio foi 

incubado durante 5 minutos em banho-maria termostatizado a 50ºC. As leituras foram feitas em 

espectrofotômetro a 468nm (e = 10000 mol-1 cm-1).  A unidade de atividade da lacase foi definida 

como o número de umoles de DMP oxidados por minuto por mL de extrato enzimático nas 

condições de ensaio descritas acima (PASZCZYNSKI, HUYNH, CRAWFORD, 1985). 

 

DETERMINAÇÃO DE BIOMASSA 

A biomassa foi determinada por análise gravimétrica após secagem em estufa a 70C. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da % de descoloração, atividade de lacase e produção de biomassa pelo 

Pleurotus ostreatus e Pycnoporus spp estão apresentados nas Tabelas 1 e 2, respectivamente. 

 

Tabela 1– % de descoloração, atividade de lacase e produção de biomassa dos corantes e efluentes têxteis tratados 

pelo Pleurotus ostreatus 

Corantes e 

Efluentes 
% Descoloração 

Atividade de Lacase 

U/mL 

Biomassa 

g 

Incub. 

Dias  

Efluente 
 

68,53 

 

0,46 

 

0,192 

 

6 

Remazol P. Intenso 63,88 0,72 0,1843 6 

Reativo B. Orange 87,97 1,21 0,1826 9 

 

Tabela 2 – % de descoloração, atividade de lacase e produção de biomassa dos corantes e efluentes têxteis tratados 

pelo Pycnoporus spp 

Corantes e Efluentes % Descoloração 
Atividade de Lacase 

U/mL 

Biomassa 

g 

Incub. 

Dias  

Efluente 
 

70,69 

 

0,01 

 

0,1018 

 

4 

Remazol P. Intenso 43,93 0,00 0,0872 7 

Reativo B. Orange 35,60 0,00 0,0772 7 

     

O Pleurotus ostreatus demonstrou uma boa % de descoloração se comparado ao 

Pycnoporus, chegando a 87,97% no corante Reativo Brilliant Orange (Tabela 1, Figura 1), com uma 

atividade de lacase de 1,21 U/mL, superior aos valores de atividades enzimáticas encontradas nos 

corantes e efluente tratados com o Pycnoporus (Tabela 2, Figura 1), demonstrando a importância 

desta enzima no processo. A eficácia do biotratamento utilizando-se o gênero Pleurotus, tem sido 

comprovada em várias pesquisas (ORZECHOWSKI et al., 2018; AVELINO et al.,2020). Em um 

estudo em que foi realizada a comparação entre diferentes espécies de Pleurotus, o P. ostreatus e 
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P. pulmonarius, foram os basidiomicetos que demonstraram as mais altas capacidades de 

descoloração, assim como as maiores taxas de crescimento nos corantes testados (EICHLEROVÁ 

et al., 2006).  Maiores valores de biomassa também foram observados para o Pleurotus ostreatus 

quando comparados ao Pycnoporus spp, para o efluente e os corantes testados. Os resultados do 

Efluente têxtil e dos corantes sintéticos Remazol Preto Intenso e Reativo Brilliant Orange indicaram 

que a descoloração dos efluentes e corantes pelo Pycnoporus , provavelmente envolve outras 

enzimas, já que a atividade da lacase foi baixa mesmo havendo descoloração do meio tratado. 

Acredita-se que a descoloração se realize através de dois processos que ocorrem 

concomitantemente, a adsorção do corante ao micélio fúngico, que pode ser observado a olho nú 

após o término do tratamento e a degradação deste corante adsorvido (NOVOTNÝ et al., 2001). 

Outros estudos sugerem também haver uma ação sinérgica entre as enzimas ligninolíticas e a 

participação de diferentes mediadores, radicais, peróxido de hidrogênio, entre outros, que fazem 

parte do biotratamento (EICHLEROVÁ et al., 2006). 

 

 
 

 
Figura 1. Comparação da % de descoloração e atividade de lacase nos tratamentos realizados pelo P. ostreatus e 

Pycnoporus spp. 

 

4 CONCLUSÕES 

As biodegradações dos corantes Remazol preto intenso e Reativo brilliant orange realizadas 

pelo fungo Pleurotus ostreatus  foram mais eficazes do que as realizadas pelo Pycnoporus spp, 

demonstradas pelas maiores percentagens de descoloração e atividades de lacase. Os dois fungos 
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apresentam elevado potencial para aplicação no biotratamento de efluentes e corantes têxteis e o P. 

ostreatus na produção de lacases que apresentam múltiplos usos biotecnológicos.    
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