
Pagina 1 de 3MilkPoint - O Ponto de Encontro da Cadeia Produtiva do Leite ::
*

PROCI-2002.00214MiLKPomr
SAN

Cadaatfo i Con la to j Anuncie j Patrocins | Cartas Lei to f | Busca { Mapa do Site

Pa stage ns
2002
SP-2002.00214Inicio

Sabre a MilkPoint 
Cadeiia t.actea 
Comunitlade 
Cursos Online 
Mercado 
Patrocinadojes 
Produtor PrufsssiioRa: 
PubSicagdes 
Radares Tecnicos 
Fdtum Tecnsco 
Acesse a BcefPoiid

Ddares

Marco Antonio Atvares Ba/satobre

Cigarrinha das 
pastagens. 4. Controle 
cultural e inimigos 
naturals
24/5/2002

Engenheiro Agronomo, e doutorando em 
Ciencia Animal e Pastages pela ESALQ/USP

Patricia Menezes Santos

Engenheira Agronoma, Doutor em Agronomia 
pela ESALQ/USP e pesquisadora da Embrapa 
Pecuaria Sudeste

O controle cultural corresponde a adogao de praticas de manejo que determinem a 
redugao da populagao de cigarrinhas e que melhorem as condigdes de desenvolvimento 
da planta forrageira, tornando-a menos sensivel ao ataque do inseto.

O ajuste da taxa de lotagao e uma das ferramentas de manejo que pode ser utilizada 
para auxiliar no controle da populagao de cigarrinhas. Resultados obtidos na Embrapa 
Gado de Corte mostram que a populagao de ninfas e adultos diminui com o aumento da 
taxa de lotagao durante o inverno em areas de Brachiaria decumbens (Tabela 1) e e 
menor em areas onde a cobertura morta foi previamente removida (Tabela 2) (Valerio 
& Koller, 1992).

Tabela 1: Nivels populacionais de cigarrinhas (Zulia entreriana), por ocasiao do primeiro 
pico populacional, em pastagens de Brachiaria decumbens cv. Basilisk, submetidas a 
diferentes taxas de lotagao no periodo seco (maio a outubro). Media das infestagoes 
1979/80, 1980/81 e 1981/82.

Taxa de lotagao (UA/ha) Niveis populacionais

Ninfas/m2 Aduftos/m2

100,9 a 19,2 a1,0
70,7 b 12,5 b1,4

61,3 b1,7 7,1 c
Fonte: Valerio & Koller (1992).

Obs: Medias seguidas da mesma letra na coluna nao diferem entre si pelo teste de 
Tukey ao nivel de 5% de probabilidade.

Tabela 2: Efeito da remogao da cobertura vegetal morta (palha) sobre os niveis 
populacionais das cigarrinhas {Zulia entreria, Deois flavopicta e Mahanarva fimbriolata) 
em pastagens de Brachiaria decumbens mantidas durante o periodo seco do ano (maio 
a outubro) sob diferentes taxas de lotagao animal. Janeiro de 1983 a maio de 1984.

Taxa de lotagao (UA/ha) Ninfas/mz Adultos/m2Tratamento

1,0 SR 194,6 a 106,6 a
86,4 b1,0 CR 79,9 b

1)4 SR 36,9 a 19,2 a
12,1 b 12,2 b1,4 CR
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1,7 CR 8,5 b 5,2 b
Fonte: Valerio & Roller (1992)

Obs: SR - sem remogao de palha; CR = com remogao de palha 
Medias seguidas da mesma letra dentro dat , mesma coluna e taxa de lotagao animal nao
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade.

Estes resultados parecem ser decorrentes, principalmente, de alteragoes na estrutura 
da planta hospedeira e no microclima da pastagem. As plantas mais altas e 
principalmente, a palhada formam uma protegao contra ventos quentes (reduzindo a 
evaporagao), altas temperaturas e radiagao luminosa, aumentando a taxa de 
sobreviyencia de ninfas. O ajuste do manejo de forma a reduzir as perdas de forraqem 
e o acumulo de material morto expoem os ovos e ninfas de cigarrinhas a condigoes 
menos favoraveis de desenvolvimento, auxiliando no controle da populagao do inseto.

A determinagao do melhor manejo para reduzir a infestagao de cigarrinhas 
nao e tao simples. Outros fatores 
naturals precisam ser considerados.

Diversos organismos tern sido citados 
cigarrinas (Tabela 3).

Tabela 3: Inimigos naturals das cigarrinhas das pastagens.

no entanto,
como, por exemplo, a sobrevivencia de inimigos

como predadores, parasites e patogenos de

Grupo Nome comum Nome dentifico
Passaros incetivos Anu-branco Gu/ra guira

Anu-preto Crotoptega ani

Bem-te-vi Pitangus sufahuratus

Andorinha Progne chaiibea

Galinha d'Angola Nomida meleagris

Aranhas Aranhas Entichreus raw ids ns

Agiope argentale

Epeina sp.
Insetos Mi cr oh i me no pbe ro Acmopolynema

bervalis

Anagyrus sp.

Mosca

salpingo gaster
Satpingogaster nigra

Patogenos Bacterias Diversas especies

(laboratorio)

Nematoides Examermis sp.

Fungos Entomopbtbora sp.

Beaweria bass tana

Metarbizium

anisopiiae

Fonte: Alves (1986).

Dentre os inimigos naturals citados, os mais importantes sao a mosca Salpingogaster 
nigra e os fungos, sendo que atualmente apenas o Metarbizium anisopiiae apresenta 
importancia para o controle biologico.

O desenvolvimento do fungo Metarbizium depende de condigoes favoraveis de
temperatura e umidade. A germinagao dos esporos ocorre em temperaturas entre 18 e
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redugao da quantidade de material morto sobre o solo e da altura de pastejo pode 
prejudicar o desenvolvimento do fungo. As condi^oes necessarias para o bom 
desenvolvimento do fungo sao, portanto, semelhantes aquelas favoraveis a 
sobrevivencia das ninfas de cigarrinhas. Uma sugestao para se conciliar estas 
recomendagoes e adotar-se estrategias de manejo diferentes ao longo do ano. Valerio 
& de Oliveira (1982) sugerem que, durante o periodo das aguas seja feito urn pastejo 
relativamente mais alto e que o paste seja rebaixado no final do periodo seco. Desta 
forma, os fungos encontrarao urn ambiente favoravel ao seu desenvolvimento durante 
o periodo chuvoso, quando a populagao de adultos e ninfas de cigarrinhas tende a 
aumentar, e no inicio das chuvas, quando os ovos saem do periodo de quiescencia e 
aparecem as primeiras ninfas, o m'vel de sobrevivencia das ninfas sera reduzido.

Comentario MilkPoint: O aumento da taxa de lotaqao no final do periodo seco parece 
uma proposta interessante no sentido de controlar a populagao de ninfas de cigarrinhas. 
cigarrinhas. No entanto, esta estrategia pode trazer alguns problemas para o sistema 
como um todo. Rebaixando o pasto no final da epoca seca, o produtor ira iniciar c 
periodo das ciguas com uma baixa disponibilidade de forragem na area, sendo que este 
periodo e critico para a perenidade do pasto. Em situagao de baixa fertilidade do solo, 
uma elevada pressSo de pastejo no inicio das aguas podera prejudicar a rebrota, 
determinando a degradagao do pasto. Desta forma, essa estrategia deve ser adotada 
com cautela.

Se voce quiser comentar este artigo, clique aqui. 
Participe do Forum T^cnico do MilkPoint
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