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ABSTRACT 

Effect of the litter removal on the spittlebug 
(Homoptera: Cercopidae) popuiation, 
ifl Erc7caría 7ho' pastures 

This work was carried out in order to evaluate the effect 
of removal of accumulated litter at the soil levei, on 	the 
spittlebug population, on B• 	 rj pastures. The data cor 
sisted of nyrnphs and adults countinq which were obtained 	by 
sampiing the Dastures during 17 months, in plots which hadthe 
litter manually removed and piots where the litter was mcm-
tained. 

It was observed that the litter favoured the spittlebug 
popuiation as the number of these insecta in plots with remo-
ved litter was sianificantiy lower than where It was maintained. 
The averaqe reductions observcd for nymphs and adults 	were, 
respectiveily, 60 and 30%. 

RESUMO 

Objetivou-se avaliar o efeito da remoção do material mor 
to (palha), acumulado ao nível do solo, sobre a população de 
ciqarrinhas, em pastagens de 	 ',c;'. Amostrou- 
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se semanalmente ninfas e adultos destes insetos, ao longo de 
17 meses, em parcelas onde se procedeu a remoção manual da pa 
lha, e em parcelas onde a palha foi mantida. 

Verificou-se que a palha acumulada ao nível do solo favo 
receu a expansão populacional das cinarrinhas. Onde a calha 
foi removida, os níveis pomulacionais destes insetos foram siq 
nificativamente (P < 0,05) inferiores àqueles constatados na 
área em que a palha foi mantida. As reduções mádias observadas 
para ninfas e adultos foram, 60 e 30%, respectivamente. 

INTRODUÇAO 

As cigarririhas-das-pastaqens são as pragas mais importan 
tes dentre os insetos que atacam as aramínoas forracieiras no 
Brasil. Estes insetos, particularmente na fase adulta, ao su- 
qarem a seiva da gramínea, injetam toxinas que restringem 	o 
crescimento destas plantas e nortanto, a produção da pastagem 
(VALfRIO, 1985). 

A busca de alternativas á utilização de inseticidas quí-
micos no controle das cigarrinhas, inclui a avaliação de prá-
ticas de manejo das pastagens. VALÉRIO & KOLLER (1983) promo-
vendo o levantamento populacional destes insetos em pastagens 
mantidas sob diferentes cargas animal verificaram maiores in-
festações nos pastos sujeitos à menor carca animal ou seja, 
nos pastos mais altos. Um aspecto notado nestes pastos foi a 
presença do maior acúmulo de material morto ao nível do solo 
(palha), em comparação com os pastos sujeitos à maiores car-
gas animal. MARASCHIN (1981), avaliando Gramíneas e leaumino-
sas tropicais consorciadas, sob diferentes sistemas de maneja 
constatou que a presença de palha foi reduzida com o aumento 
da pressão de pastejo. OOMEN (1975), comparando as populações 
de ciqarrinhas, no Máxico, em pastagens de Panoola sob paste-
jo e não pastejadas, verificou que a densidade de ninfas foi 
superior nas áreas não pastejadas, onde ocorreu maior acúmulo 
de palha. O mesmo autor menciona que nos campos 	pastejados 
as ninfas geralmente foram encontradas sob grupos de plantas, 
especialmente com presença de palha e que, touceiras aglomera 
das sob arbustos espinhosos, protegidas do Gado, formavam um 
ambiente ideal para as ninfas. Estas observações motivaram a 
execuçao do presente trabalho, cujo objetivo foi o de avaliar 
o efeito da remoção da palha sobre a população de cigarrinhas 
em pastagens de 5. 

MATERIAI. E MT0D0S 

O presente trabalho foi desenvolvido na área experirnen-. 
tal do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte (CNPGC) 
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pertencente à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EM 
BRAPA), em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no período de ia 
neiro de 1983 a maio de 1984. 

As avaliações foram conduzidas em três pastaqens de 
Stapf cv. Basilisk, submetidas a diferentes 

cargas animal (1.0, 1.4 e 1.7 Unidade Animal por hectare) no 
período da seca (maio a outubro) a carcra única (1,8 UA/ha) no 
período chuvoso do ano (novembro a abril). Em cada uma das pas 
taqens estabeleceu-se um ensaio inteiramente casualizado com 
dois tratamentos e 48 observações. Estas observações consti-
tuiram-se dos valores médios obtidos em quatro parcelas, por 
carga animal, para cada tratameoto. Os tratamentos consisti-
ram na manutenção e remoção da palha destas parcelas cujas di 
mensões foram de 100m2. A remoção desta palha, feita manual-
mente, deu-se em três ocasiões: novembro de 1982, abril e no-
vembro de 1983. As duas últimas remoções se fizeram necessá-
rias devido ao fato de que a deposição de palha é um processo 
contínuo e, procurou-se reduzir ao mínimo a sua presença 	no 

c. tratamento sem palha durante too o período das investigações 
Estas remoções foram executadas por ocasião da ocorrência de 
picos populacionais de ninfas grandes (49 e 59 ínstares) , de 
modo a não interferir na coleta de informações daquelas res-
pectivas gerações e antecipando-se à ocorrência do pico popu-
lacional de adultos, buscando-se evitar com isso que parte da 
postura destes pudesse vir a ser removida com a palha. 

O levantamento populacional das cigarrinhas nas 	parcelas 
foi conduzido semanalmente. As aoiostracrens de ninfas (parãme 
tro de maior interesse) foram realizadas em dez pontos casua-
lizados por parcela, utilizando-se um quadrado de 25cm de la-
do. No que tange aos adultos, tornaram-se duas amostras de dez 
golpes de rede entomolóqica por parcela. Para efeito de análi 
se estatística foram computadas apenas as observações de ja-
neiro a maio de 1983 e de outubro de 1983 a abril de 1984, u-
na vez que nos meses de junho a setembro de 1983 as ciqarri-
nhas ocorreram em números extremamente baixos. 

De maneira complementar procurou-se comparar as 	pasta- 
gens submetidas às diferentes cargas animal, quanto à quanti 
dade de palha por elas apresentadas. Para tanto 	conduziu-se 
um ensaio inteiramente casualizado com três tratamentos (car-
gas animal) e quinze observações. Estas observações foram rea 
lizadas em número de cinco por época de remoção da palha, pa-
ra cada pastagem, conforme as ocasiões anteriormente menciona 
das. Cada observação constou do peso seco (48 horas a 	700CT 
da palha removida por 

Todos os dados foram submetidos à análise de variáncia e 
as médias dos diversos tratamentos comparadas pelo teste 	de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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RESULTADOS E DISCUSSAO 

No Quadro 1, observa-se o efeito da remoção da palha acu 
mulada ao nível do solo, em pastacens de ï. 	 sobre 
os níveis populacionais das ciqarrinhas. Verificou-se que Lan 
to o número médio de ninfas por metro quadrado, como o número 
médio de adultos por dez rodadas, foram menoros (P 	0,05) 
nas parcelas mTl que a palha foi removida, independente da car-
ga animal. Esta constatação demonstra claramente a importân-
cia da palha com respeito ao desenvolvimento populacional das 
cigarrinhas. As espécies de cigarrinhas e os respectivos nor-
centuais médios de ocorrência nas coletas efetuadas foram, 
iaen?'a (Berg, 1879) com 85%, 	 r:-: 	(Stal, 

1854) com 14% e :i''a 	 (Stal, 1854) represen- 
tando apenas 1%. 

HEWITT (1986) ao estudar alguns fatores ambientais que a 
fetarjam a sobrevivência dos ovos de ciciarrinhas, durante 	a 
estação seca, no Brasil Central, observou que a sobrevivência 
desses ovos foi maior nas nastacrens com mais de 30cm de altu- 
ra que apresentavam abundância de oalha em decomposição. 	FIE- 
t'JITT (1985) estudou também a preferência quanto à oviposição, 
de duas espécies de cigarrinhas, .1 	 e :. 
ta, frente a diferentes características do solo (umidade, tex 
tura, grau de compactação) e de cobertura veqetal morta, sen-
do que a presença de palha semore foi preferida para a postu-
ra, em comparação ao mesmo tipo de solo com ausência de pa- 
lha. A procura por sítios com abundância de malha no ato 	da 
postura, particularmente dos ovos em diamausa, aparenta ser um 
comportamento natural do inseto uma vez que isso 	reorosenta 
uma maior possibilidade de sobrevivência. OOMEN (1975) afirma 
que os ovos em diapausa encontram maiores possibilidades 	de 
sobrevivência sob uma camada de palha, onde conseouemn prote-
ção contra altas temperaturas. Este mesmo autor verificou tam-
bém que, quando a palha e as olantas altas foram removidas (a 
penas os talos e folhas) duas semanas antes do início das chu 
vas, o número de ninfas na área tratada representou apenas 7% 
daquele encontrado na área não tratada. 

FAGAN (1969), afirma que nastaqens com qrancle densidade 
de caules e touceiras, formam uma proboçào contra vcntos quer 
tes (reduzem a evaporação) e altas temperaturas, aumentando a 
taxa de sobreviência de ninfas. 

	

Somando-se as informaçêes do prescrito trabalho 	alu:lcts 
relatadas na literatura, admite-se que as mesmas devam ser con 
sideradas com respeito às futuras pr000siçêes de práticas do 
manejo, que uma vez racionalrnente conduzidas, cioderão minimi 
zar o acúmulo de palha, propiciando assim, condiçães adversas 
a esses insetos. 

Adicionalmente, no Quadro 1, encontrais-se reqistrados os 
peses secos da palha acumulada ao nível do solo nas três nas-
tagens submetidas as diferentes carqas animal. Observa-se que 
o peso médio obtido na rjastacrcp com a carcra animal mais mesa- 
da foi sionificativamente menor (p 	0,05), renreser.tancln aprca 
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QUADRO 1 - Efeito da remoção da cobertura vegetal morta (palha) acumula-
da ao nTvel do solo sobre os nTveis populacionais das cigarri-
nhasl em pastagens de Brcwhiari.o decumbens, mantidas durante o 
perTodo seco da ano (maio a outubro) sob diferentes cargas ani 
mal. CNPGC, Campo Grande, MS, janeiro de 1983 a maio de 1984. 

Cargas 1'19 	médio n9 indio Peso seco da 

anima12 Trata- 
de ninfas de adultos palha 

(UAiha) isento3 
por 	m2 por 	dez removida 

redadas (9im2) 

1,0 SR 194,6a4  106,6a4  - 
CR 86,4 b 79,9 b 257,1a5  

1,4 	 SR 	 36,9a 19,2a 	 - 

CR 	 12,1 	b 12,2 b 	 216,9a 

1,7 	 SR 	 19,1a 7,1a 	 - 

CR 	 8,5 b 5,2 b 	 60,2 b 

1 
Zulia entreriana (Berg, 1879), 85%, DPQiS flavopicta (Stal, 1854), 14% 
e, Mahanarva firnbriolata (Stal, 1854), 1%. 

2 Durante o período das águas (novembro a abril) a carga animal á iinica e 
igual a 1,8 UA/ha. 

SR - sem remoção da palha; CR - com reaoção da palha. 

Mádias seguidas da mesma letra, dentro de cada coluna e carga animal, 
não diferem entre si pelo teste de Tuey ao nível de 5% de probabilida 
de. 

5-di Meas seguidas da mesma letra, dentro da coluna, nau diferem entre si 
pelo teste de Tuckey (5%). 

ximadamente um quarto dos valores observados nas demais car-
gos. Isto evidencia o fato já anteriormente sugerido de que, 
dependendo do manejo imposto às pastagens, poderá haver maior 
ou menor acumulo de palha nesses pastos. SEIFFERT (1978) re-
lata que, ao se permitir sobras de forragens, os animais limi 
tam-se a consumir as partes mais novas e tenras das plantas, 
permanecendo o restante intocado atá a primavera seguinte, quan- 
do necessita ser removido. Segundo MENEZES 	. (1963), es- 
sa sobra de forragem propicia o emacegamento, que dificulta 
a própria rebrota e por si só constitui um desperdício de pos 
to, tornando necessária a queima ou a roçagem. Tais práticas, 
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embora por vezes necessárias, podem ceder lugar ao melhor con 
trolo da pressão de pastejo que de um lado trará reflexos p0-
sitivos quanto à produtividade da pastaoom e de outro poderá 
reduzir a expansão populacional das ciqarrinhas. 

CONCLUSDES 

O acúmulo de matária vegetal morta (palha) ao nível do 
solo, em pastaciens de 1'. d-'1'r, favorece a expansão popu-
lacional das cicTarrinhas-das-pastageris. 

Na área experimental em que a palha foi removida, no pra 
sente estudo, as cigarrinhas apresentaram níveis populacionais 
signifícativamente (p < 0,05) inferiores áqueles constatados 
na área em que esta foi mantida. As reduçães múdias observa-
das para ninfas e adultos foran, 60 e 30%, respecLivamente. 
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