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ABSTRACT 

Cultural practices in Brachiaria decurnbens stapf pastures: 
effects on eggs, riymphs and adults of spittlebugs 

(Homoptera: Cercopidae) 

Controlled burning in pastures is a routine practice in 
marty regions of Brazil. It is a simple and inexpensive way to 
clean the pastures. Discing is also sometimes necessary 	to 
inaintain grassland production. The present work 	aimed 	to 
evaluate the effect of such practices upon spittlebug populations. 
These insects are considered to be the most serious 	pasture 
pests nowadays in Brazil, and also in several other 	Latin 
American countries. 

Cultural practice were carried out in two occasions: 
a) right after the first raio, in Septernber, which 	precedes 
the infestation period of these insects (treatments: burning, 
discing and burning + discing) , and b) duririg the first nymph 
populational peak (treatments: discing and harvesting of the 
forage). The following paraineters were evaluated: nuntr and 
viability of overwixitering eggs, nynphs and adults, taken 
weekly during the infestation period, as well as plant height. 

It was observed that pastures of B. decurnhens submitted 
to burning + discing presented the greateat spittlebug reduction 
percents until the fifth month of the infestation 	period. 
Burning showed excellent reduction levels on the number of 
viable eggs of these insects. The reduction on the nuxnber of 
spittlebugs were similar among the treatments 	discing and 
harvesting of the forage, but lower than in the other treat 
menta. The grass height recovered firstly in the areas that 
have been burnt, followed by the treatment burning + discing. 
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RESUMO 

Algumas práticas culturais, como a queima e a gradagem 
das pastagens, constituem práticas que, em maior ou menor es-
cala, são utilizadas no manejo das pastagens. Entretanto, as 
implicações decorrentes do uso destas e de outras práticas cul 
turais, sobre os insetos associados ás pastagens de Brachia- 
ria 	 são pouco conhecidas. Por isso procurou-se ava 
liar os seus possíveis efeitos sobre as cigarrinhas-das-pasta 
gens, que figuram entre as pras mais iriprtsntes das pastagens. 

Utilizaram-se duas épocas para a adoção de tratos cultu-
rais, após a primeira chuva em setembro, que precede o perío-
do de infestação destes insetos (tratamentos: queima, grada-
gem e queima + gradagem) e, por ocasião do primeiro pico popu 
lacional de ninfas (tratamentos: gradagem e colheita da forra 
gem). Foram avaliados os impactos da queima e da gradagem so-
bre o número e a viabilidade dos ovos provenientes do período 
de infestação anterior. Os níveis de infestação de ninfas 	e 
adultos, bem como a altura das plantas, foram verificados se-
manalmente durante um período de infestação. 

As pastagens de S.Jirnhn. submetidas à queima+ gra-
dagem apresentaram os maiores percentusis de redução de cigar 
rinhas até o quinto môs do período de infestação. A queima 
mostrou excelentes níveis de redução do número de ovos 	viá- 
veia destes insetos. Os percentuais de redução no número 	de 
cigarrinhas foram semelhantes entre si nos tratamentos grada 
gem e colheita da forragem, mas inferiores aos demais trata-
mentos. A altura da gramínia recuperou-se primeiramente nas á 
reas que foram queimadas, seguindo-se o tratamento fogo + gra-
dagem. 

INTRODUÇO 

A manutenção da produtividade e/ou a recuperação de pas-
tagens podem ser alcançadas mediante o emprego de tratos cul-
turais. Dentre estes, destaca-se o uso da queima da pastagem, 
que se tornou uma prática rotineira em diversos estados (FA-
ZOLIN & KOURI 1985, PEREIRA & PEREIRA 1985, SANTOS 1987). Há 
situações, entretanto, em que a queima não atende às necessi-
dades reais da pastagem. Isso acontece no caso de pastagens 
cultivadas com gramíneas melhoradas, que são mais produtivas 
do que as espécies nativas e exploram com maior rapidez os re-
cursos nutricionais disponíveis no solo. Desta forma, condu-
zem a um ponto em que o emprego de fertilizantes e a reforma 
da pastagem se fazem necessários. Neste tipo de reforma 	das 
pastagens é comum a prática da gradagem e, eventualmente, faz-
se também roçagem dos pastos. A gradagem é recomendada por ME 
NEZES at i. (1983) para, junto aos benefícios da recuperação 
de pastagens degradadas, soterrar ovos e ninfas de cigarrinhas. 
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Na verdade, os benefícios esperados quando da 	utiliza- 
ção de tratos culturais restringem-se, na maioria das vezes, 
apenas à limpeza da pastagem e aumento de sua produtividade, 
pela relativa falta de informações quanto às demais possíveis 
implicações advindas do seu emprego. Sob o ponto de vista en-
tornológico, as alterações que ocorrem nas pastagens, resultan 
tes das prâticas de manejo, podem refletir na abundância e di 
versidade de insetos presentes nestas pastagens. WARREN 	aZ. 
(1987), por exemplo, fizeram ampla e atualizada revisão sobre 
os efeitos da queima sobre artrópodos em pastagens, onde tais 
situações são abordadas. 

VALÊRIO & KOLLER (1983) ao estudarem o efeito de diferen 
tes cargas animal, durante o período seco do ano, em pasta-
gens de Ou /-aui2 a'uuumbens , observaram que a primeira ge-
ração de cigarrinhas alcançava maiores níveis populacionais 
nos pastes mais altos, portanto, aqueles que haviam sido sub-
metidos à carga animal mais leve. Observou-se, nesse caso,que 
a camada de vegetal morto (palha) acumulada ao nível do solo 
era mais densa nestes pastos do que naqueles submetidos 	as 
cargas mais pesadas. Dessa observação resultou um segundo es-
tudo conduzido por KOLLER & VALÊRIO (1984), no qual foi ava-
liado o efeito da remoção dessa palha sobre a população das 
cigarrinhas. Essa remoção determinou uma redução de 60% no 
mero de ninfas e de 30% no de adultos destes insetos. Tal cons 
tatação, aliada a outras indicações presentes na literatura, 
como MENEZES u. aZ. (1983), HEWITT (1985, 1986a, 1986b) e HE-
WITT & NILAKHE (1986), caracteriza a importância desta palha 
que, garantindo maior sobrevivôncia aos ovos e ninfas, dá o-
rigem a níveis populacionais elevados. Um menor acúmulo deste 
material pode ser obtido atravós da adequação da pressão de 
pastejo, de sorte a não permitir sobra de pasto. Objetivando-
se reduzir ou eliminar este material, a adoção de tratos cul-
turais, como os que foram mencionados anteriormente, contri-
buem sobremaneira. KOLLER u e!. (1987) conduziram um experi-
mento onde procuraram avaliar o efeito da queima e gradagem, 
aplicados antes da eclosão das primeiras ninfas, na popula-
ção de cigarrinhas. Constataram redução de dois terços no nú- 
mero de ovos, e de aproximadamente 80% na população de 	nin- 
fas. Quanto aos adultos, verificaram que o efeito destas prá- 
ticas apresentou menor duração e eficiõncia, as quais 	foram 
atribuidas às pequenas dimensões das parcelas (10 x 10m). Com 
duziu-se então o presente estudo, onde procurou-se ajustar a 
sua metodologia para melhor avaliar o impacto de algumas prá-
ticas culturais, comuns na atividade pecuária, sobre a popu-
lação de cigarrinhas. 

MATERIAL E METODOS 

os trabalhos foram desenvolvidos, parte no laboratório de 
Entomologia do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte e 
o restante em unia fazenda particular no município de Teremos, 
Mato Grosso do Sul, no período de infestação 85/86. 
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O experimento foi instalado numa pastagem de 
no oitavo ano de exploração, em solo de textura argilo-areno-
sa. Esta pastagem possuia 40 tia e situava-se no meio de outras 
pastaqens de O tamanho das parcelas foi 	de 
40 x 40m. Entre as parcelas deixou-se uni corredor com 20 me-
tros de largura e, em torno da área experimental, unia faixa 
de pastagem com largura mínima de 100 metros, O delineamento 
experimental foi o de blocos ao acaso, utilizando-se seis tra 
tarnentos e cinco repetiçães. Os tratamentos foram sorteospa_ 
ra cada bloco. Os tratos culturais, conforme agrupados abai-
xo, foram executados em duas épocas distintas: 1) na primeira 
quinzena de setembro, cerca de 2-3 dias após urna chuva (tra-
tamentos: flueina, Gradaqeni-A, Queima + r,radaqem) e 2) por oca 
sião do primeiro mico populacional de ninfas, em fins de outu 
bro (tratamentos: Gradagem-B e Colheita da Forragem). Na pri-
meira quinzena de setembro, por ocasião da execução dos pri- 
meiros tratos culturais, os corredores e o restante da 	área 
que circunda o conjunto das parcelas também foi queimado. 

Teste 1 

Com o objetivo de avaliar os efeitos da queima e da gra- 
dagem sobre o nómero de ovos viáveis das cigarrinhas, 	foram 
realizadas amostragens antes e após a execução desses tratos 
culturais. De cada parcela foram coletadas 20 subarnostras com 
área individual de 78,5 cm2 , sendo o solo removido até a pra- 
funclidade de 2 cm. Estas subarnostras foram reunidas de 	cinco 
em cinco, resultando quatro amostras por parcela, ou 	seja, 
vinte amostras por tratamento em cada data de amostragem. 	A 	 4 
separação dos ovos foi feita através da lavagem do solo em pe 
neiras (Tyler, 60 - abertura de 0,18 milímetros). A incubação 
deu-se sobre papel de filtro e umidade de contato, ou seja, u 
na delgada camada de água cobriu permanentemente o papel de 
filtro. Esses ovos foram mentidos no laboratório de Entomolo- 
gia, registrando-se semanalmente as eclosôes. A 	viabilidade 
dos ovos obtidos antes da execução dos respectivos tratamen-
tos serviu de base para a determinação dos efeitos destes tra 
tamentos. 

Teste 2 

Efeito de tratos culturais executados antes do apareci-
mento das primeiras ninfas e/ou por ocasião do primeiro pico 
populacional de ninfas, sobre os níveis populacionais de nin 
ias e adultos das cigarrinhas, bem como, sobre a altura das 
plantas de . dembcn. As épocas de execução dos tratos cui 
turais são aquelas já mencionadas anteriormente. A queima foi 
executada no sentido oposto ao do vento para obter melhor com 
bustão da palha. Na gradagem utilizou-se uma grade pesada. A 
colheita da forragem deu-se através de roçadeira tipo "Avaré" 
(tracionada a trator) , rastelando-se manualmente a forragem 
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cortada que foi descartada fora da área experimental. No tra-
tamento fogo + gradagem, a gradagem foi procedida imediata-
mente após a queima e também com grade pesada. 

Durante todo o período de infestação 85/86, foram condu- 
zidas amostragens semanais de ninfas e adultos das 	cigarri- 
nhas, bem como da altura da gramínea. Para as ninfas empregou 
-se o quadrado metálico com 25 cm de lado, em 10 lançamentos 
casualizados por parcela, considerando-se o número médio de 
ninfas por metro quadrado. Na amostragelu dos adultos foram to 
nadas 4 amostras de 10 redadas cada, por parcela, consideran-
do-se o número médio de adultos por redada. Finalmente, a al-
tura média das plantas, dada em centímetros, foi obtida efe-
tuando-se 10 mensurações por parcela. Para efeito de análise 
estatística, o período em que foram efetuadas as 	avaliações 
foi dividido em três subperíodos de igual número de observa- 
ções, na intenção de avaliar a persistência ou não dos 	efei 
tos ocasionados pelos diversos tratos culturais com respeito 
aos parâmetros investigados. 

Os dados deste teste foram submetidos a unia análise de 
variãncia e as médias dos diversos tratamentos comparadas pe-
lo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSAO 

Teste 

Os dados relativos aos efeitos ocasionados pela queima e 
gradagem sobre o número e a viabilidade dos ovos nas cigarri-
nhas-das-pastagens, em pastos de B. dacumbens, são apresenta-
dos no Quadro 1. Constatou-se que ambos os tratamentos deter-
minaram reduções significativas (P<0,05) no número de ovos. A 
viabilidade dos ovos remanescentes também foi significativa-
mente (P<0,05) reduzida. Na gradagem, muito embora esta tenha 
afetado a viabilidade dos ovos remanescentes, constatou-se a-
cima de 75% de eclosões. Isso mostra que a redução no núme-
ro de ovos viáveis se deu principalmente por soterramento. Os 
dados obtidos anteriormente por KOLLER et ai. (1987) acusaram 
a destruição de 72% dos ovos viáveis pela gradagem, mostran-
do certa concordãncia em relação aos resultados obtidos neste 
estudo. MENEZES et ai. (1983) recomendam utilizar a gradagem 
por ocasião das chuvas fortes do fim de ano, porém isso será 
discutido mais adiante, no teste 2. Na queima, 14% dos ovos 
foram consuinidos pelo fogo e 78% inviabilizados, 	resultando 
numa redução de 92% no número de ovos viáveis. Comparando-se 
o tratamento queima com as verificações efetuadas com respei-
to à gradagem, constatou-se situação inversa. A queima, ape-
sar de não ter reduzido o número de ovos nos níveis verifica- 
dos no tratamento anterior, determinou drástica redução 	na 
viabilidade dos ovos remanescentes. MENEZES & PEREIRA (1983), 
quando avaliando perspectivas de utilização da queima como me 
dida de controle de cigarrinhas, observaram que diversas gra- 
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mineas, entre as quais 8. decunbens, queimaram até 	o chão, 
não restando ninfas sobreviventes. A temperatura máxima por 
eles observada, junto ao nível do solo, foi de 371,10C, cain-
do para entre 84,4 e 700C nos dois minutos seguintes. Ora, se 
esse calor consegue causar a morte das ninfas que se 	encon- 
tram protegidas pela espuma e pelo ambiente relativamente úmi 
do necessário ao seu desenvolvimento, tanto mais letal devera 
ser o seu efeito sobre os ovos, o que explica o nível de redu 
Cão constatado na viabilidade dos ovos. 

Teste 2 

No Quadro 2, são apresentados os dados referentes ao e-
feito de tratos culturais, executados em pastagens de B. de—
cw.ibeis, sobre as populações de ninfas e adultos das cigarri 
nhas-das-pastagens, bem como, sobre a altura da gramínea. No 
que se refere à população média de ninfas no período amostra 
do, o único trato culturas que não ocasionou reduções signifi-
cativas (p>0,05) nessa população em comparação com o tratamen 
to testemunha foi a gradagem-A. O tratamento queima + grada-
gem esteve associado ao menor nível populacional constatado 
embora os tratamentos gradagem-B, colheita da forragem e quei 
na não tivessem diferido significativamente (P>0,05) daquele 
tratamento. Com  respeito aos diferentes períodos de avaliação, 
verificou-se de modo geral que, os níveis populacionais 	de 
ninfas foram inferiores (P<0,05) nas áreas submetidas aos tra 
tos culturais em comparação com o tratamento testemunha duran 
te os dois primeiros períodos de avaliação, ou seja, até 	os 
140 dias iniciais do período de infestação (com exceção 	do 
tratamento gradagem-A, que não diferiu das parcelas testemu-
nhas, como já foi dito anteriormente, nos 70 dias iniciais da 
infestação). Porém, dos 140 aos 210 dias da infestação, a á—
rea que foi submetida à queima apresentou maior população de 
ninfas (P<0,05) do que aquelas submetidas à queima + gradagem, 
sendo que os demais tratamentos mantiveram-se numa posição in 
termediárja entre os mencionados tratamentos, não diferindo 
dos mesmos. 

A redução óbservada nos níveis populacionais de ninfas, 
ocorre, em grande parte, pela destruição dos ovos da área tra 
tada. MENEZES et ai. (1983), recomendam a gradagem para 	ser 
utilizada por ocasião das chuvas fortes de fim de ano, visan-
do soterrar ovos e ninfas de cigarrinhas. Entretanto, não hou 
ve diferenças significativas (P>0,05) entre as populações de 
ninfas subseqbentes às gradagens efetuadas antes da ocorrên-
cia de ninfas e, por ocasião do primeiro pico de ninfas. As- 
sim sendo, o emprego da gradagem, quanto ao efeito sobre 	as 
cigarrinhas, não parece estar relacionado a épocas estritamen 
te definidas. Logicamente, a opção pelo seu emprego deve le-
var em conta que não venha a ocorrer falta de alimento para o 
gado e que a época seja apropriada para que o restabelecimen-
to da pastagem se dê no tempo mais curto possível. No trata-
mento colheita da forragem, a retirada brusca da proteção ofe 
recida pelo porte alto das plantas (sombreamento e retenção da 
umidade) interferiu negativamente na taxa de sobrevivência, 
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particularmente das ninfas jovens, conforme sugerido por FA- 
GAN (1969). As áreas submetidas aos demais tratos 	culturais 
possivelmente tenham apresentado taxa de sobrevivência de mm 
fas inferiores ao tratamento testemunha, em função das mudan-
ças introduzidas no microclima daquelas respectivas áreas, tor 
mando o ambiente menos favorável ao desenvolvimento das nin-
fas. Entretanto, sugere-se que essas modificações, por não o- 
correrem de forma tão brusca quanto no caso da colheita 	da 
forragem, permitiram que mesmo entre as ninfas jovens muitas 
se adaptassem ao ambiente assim modificado. 

os adultos das cigarrinhas, considerando-se o período de 
infestação como um todo, não se mostraram influenciados 	em 
função dos tratos culturais (P>0,05). Entretanto, com respei- 
to às populações médias observadas durante os 70 dias 	ini- 
ciais do período de infestação, verificou-se uma redução sig-
nificativa (P<0,05) nos tratamentos queima e queima + grada-
gem em comparação com os demais tratamentos, exceto gradagem-
-B, que ficou numa posição intermediária. No período seguinte, 
dos 70 aos 140 dias de infestação, houve diferenças significa 
tivas (P0,05) entre as parcelas testemunhas e os demais tra-
tamentos, com exceção do tratamento colheita da forragem. No 
período dos 140 aos 210 dias de infestação o comportamento da 
população de adultos foi idêntico ao de ninfas do mesmo perío 
do, observando-se maiores níveis populacionais no tratamento 
queima e menores no queima + gradagem (P<0,05) , permanecendo 
os demais numa posição a eles intermediária. Os 	tratamentos 
que apresentaram reduções mais expressivas na população 	de 
adultos até aos 140 dias do período de infestação foram quei-
ma + gradaqem e queima. posteriormente, a população de adul-
tos tendeu a reequilibrar-se nos diferentes tratamentos, con-
forme pode ser observado no Quadro 2. 

FAZOLIN & KOURI (1985), servindo-se de gaiolas, observa-
ram que dentro destas, a população de cigarrinhas se mante-
ve menor nas áreas queimadas em relação à testemunha. Entre-
tanto, fora das gaiolas, assim que os pastos se igualaram em 
altura, houve mais adultos na área queimada. Tal 	observação 
confere com respeito ao tratamento queima, mas não se repetiu 
quanto às observações obtidas entre aqueles tratos culturais 
cuja altura das plantas se manteve sempre inferior ao trata- 
mento testemunha (Quadro 2) , e que apresentaram 	populações 
tão numerosas quanto esta. SILVA & SERRÃO (1983) verificaram, 
ao final de um mês de infestação, a presença de 	populações 
reinfestantes, vindas de áreas não queimadas. KOLLER at ai. 
(1987) constataram fato semelhante durante o terceiro mês de 
infestação, atribuindo-o à melhor qualidade do alimento ofere 
cido às cigarrinhas nas áreas queimadas, bem como, á facilida 
de de dispersão desses insetos, principalmente considerando-
-se as reduzidas dimensões das parcelas utilizadas (10 x lOm). 
Na situação presente, em que empregaram-se parcelas medindo 
40 x 40 m e queimaram-se as áreas dos corredores entre as par 
celas e em torno do experimento, a reinfestação verificou-se 
apenas ao final do quinto mês do período de infestação. Tais 
informações vêm corroborar com a proposição emitida por WAR-
REN et ai. (1987) de que a reinfestação por artrópodos é dm1 
nuída, entre outros, com o aumento da área tratada. Na verda- 
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de, observando o comportamento das populaçàes de ciqarrinhas 
por tratamento em relação aos trás períodos de avaliação (Qua 
dro 2), constatou-se que houve um crescimento muito grande na 
população desses insetos nas parcelas tratadas do segundo pa-
ra o terceiro período de avaliaçôes. O mesmo não se verificou 
em relação às narcelas testemunhas, onde esse crescimento foi 
muito pequeno, em especial no que se refere à população 	de 
ninfas. Assim sendo, presume-se que tenha havido evasão de a-
cultos das parcelas testemunhas, por estas apresentarem alimen 
to menos atrativo do que os demais tratamentos. Nau fui possT 
vel recorrer ao uso de gaiolas pelo fato de que a área experi 
mental foi mantida sob pastejo e os animais deslocariam 	as 
mesmas. 

A queima, para que possa surtir efeito sobre os ovos ei 
/ou ninfas, deve ser praticada quando há material combustível 
(palha) suficiente e bem seco para que seja totalmente consu- 
mido. Por isso, utilizá-la durante o período das chuvas 	nem 
sempre é possível. De todo modo, ela facilita em muito a qra-
dagem, e esta, incorpora as cinzas resultantes da queimada e 
aumenta a permeabilidade do solo, permitindo melhor infiltra-
ção das águas da chuva. Com  a associação da queima à gradaqein, 
no final do período seco do ano, obtiveram-se as maiores redu 
çães nos níveis populacionais de ninfas e adultos das cigarri 
nhas. Junto a isso, soma-se a rapidez com que as plantas cres 
ceram alcançando a altura das plantas das parcelas 	testemu- 
nhas apôs o quinto mês de infestação (Quadro 2). Essa recupe- 
ração sã foi suplantada pelo trstamento queima. No 	entanto, 
deve-se levar em conta que neste, a maior parte das 	toucei- 
ras velhas foram mantidas, enquanto que, no tratamento queima 
+ gradaoern houve uma renovação quase que total das plantas. 

O emprego de tratos culturais como os aqui avaliados vi-
sam, no que tange ao controle de insetos como as cigarrinhas, 
além do controle mecánico existente no ato da sua execução, à 
quebra do microclima favorável ao desenvolvimento destes inse 
tos. Entretanto, as condiçães adversas ao desenvolvimento das 
ciqarrinhas, criadas pela adoção de tratos culturais, 	devem 
ser mantidas ao longo do período de infestação, sob pena 	de 
se recomporem, permitindo o reestabelociniento da população do 
inseto. Tal situação foi verificada neste estudo apás o quin-
to más de avaliaçôes, por não se ter recorrido a uma pressão 
de pastejo mais pesada, ou seja, adequada a evitar a sobra de 
pasto e a deposição de palha ao nível do solo. A importáncia 
que deve ser dispensada ao manejo das pastagens é citada por 
MENEZES 	:. (1983), nestes terros: "pastagens bem maneja- 
das geralmente não necessitam de queima, uma vez que essa prá 
tica tem como objetivos principais o controle de ervas dani-
nhas e de doenças e a eliminação de macegas para facilitar o 
rebrote da gramínea. 



QUADRO 1. Efeito da queima e da gradagem sobre o nimero e a viabilidade dos ovos das cigarrinhas-das -pastagenS em 

pastagens de Bitdt.4viLa de
ctwiben6 Stapf cv. Basilisk. Campo Grande-MS, perTodo de infestação 1985/86. 

N9 de ovos N9 de ovos 

Épocas das 	 Viabilidade em 
Tratamento 	 - 	 coletsdos 	 viaveis 

avaliaçoes 	 por a2 	
percentagem 	 por m2  

493a1 89,41a 441a 
Antes 

Gradagem 	 Depois 211 	b 77,11 	b 163 b 

Antes 282a 97,74a 275a 

Queima 	 Depois 242 b 8,95 b 22 b 

1 Os valores seguidos das mesmas letras, dentro de cada coluna e tratamento, nao ojierem sigu 

si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 



QUADRO 2. Efeito de tratos culturais executados em pastagens de 8'icijizjijjj dCcwnbEy,j, Stapf cv. Basilisk, sobre as p0 
pulaçes de ninfas e adultos das cigarrinhas_das_pastagens, bem como sobre a altura da gramTnea. Campo --
Grande-MS, infestação 85/86. 

Ninfas/Metro  quadrado Adultos por redatia Altura da gramínea (cm) 

Tratamentos Períodos de 
- 	- aval 

Perfodos 	de - - Períodos de laçao 	Media do avaliaçao Med
-
a do 

- 
avaliaçao 

- 
Media do 

1 
período 

II 
período período III 	todo 1 III tcdo 1 II III todo 

Testemunha 83,9 17,9a 	23,lab 	41,6a 0,62a 0,36a 1,65ab 0,88a 23,1a 	29,Oa 24,2 b 25,4a 
Gradagem-A2  46,Oab 7,4 	b 	19,lab 	24,2ab 0,79a 0,23 bc 1,83ab 0,95a 14,0 bc 	20,7 b 18,0 d 	17,6 	d 
Gradagem-83  36,1 	bc 5,7 b 	17,9ab 	19,9 	bc 0,50ab 0,26 b l,75ab 0,83a 13,5 bc 	20,6 b 16,2 e 	16,8 	d 
Colheita da 3  
forragem 35,1 	bc 4,4 b 	20,9ab 	20,1 be 0,66a O 3Oab 1 	85ab 0,94a 12,8 c 	20,2 b 19,8 	c 	17,6 	d 
Queima2  0,1 	C 2,2 b 	25,5a 	9,2 bc 0,12 	b 0,17 	cd 2,27a 0,85a 14,7 b 	27,4a 27,7a 23,2 b 
Queima 
Cradagern2 0,2 	c 2,3 b 	13,5 	b 	5,3 	c 0,07 b 0,11 	d 1 	18b 0,45a 13,4 bc 	21,0 	b 24,4 b 19,6 	c 

1 - início da infestação atd 70 dias; 	11 dos 
do de infestação. 

70 anos 140 dias da infestaço e III - dos 	140 aos 210 dias do peno 

2 
Executados no final do período seco do ano. 

Executados por ocaaio do primeiro pico populacional de ninfas. 

Os valores seguidos das mesmas 	letras, dentro de cada coluna, no diferem significativamente entre si, Leste pelo de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 
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COM CL LI SDES 

Em B. decumben.g, a prática cultural que mostrou 	melhor 
controle de cigarrinhas até o quinto mós de infestação 	foi 
combinando-se a queima à gradagem. 

A queima, além de obter controle sobre as 	cigarrinhas, 
permitiu a recuperação mais rápida da altura das plantas, se-
guindo-se o tratamento queima + gradagem. 

A gradagem executada logo antes do início e/ou durante o 
período de infestação e, o corte e retirada da forragem, oca-
sionaram percentuais semelhantes de redução na população de 
cigarrinhas, mas estes percentuais foram inferiores 	àqueles 
observados nos demais tratamentos. 
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