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ABS TRACT 

Geographical distribution and Seasonal Abun 
dance of the Major Soybean Insects of BraziT 

A survey was conducted in six locations throughout the soybean 
growing area of Brazil to determine the geographical distribution and 
seasonal abundance of the major pests and predators of soy'beans. Popula 
tions of Anticaraia genviiatalis HUbner and Plusia spp. reached highest 
leveis in January in northern areas and in February in southern areas. 
Stinkbugs occurred later than lepidopterous larvae and generaily 	rea 
ched highest leveis in March. Neaara viridula (L.) was the predominant 
stinkbug species in most areas studied but did not occur in Santa Hele 
na de Gois. Pieaodorua guildinii (Westwood) peaked in February in San 
ta Helena de Gois and did not occur in Cruz Alta, Rio Grande do Sul. 
Euschistus heros (F.) occurred in ali areas at low leveis and 	reached 
highest leveis late in the season. Diabrotica opeciosa (Germar) was pre 
sent throughout the season and occurred at high leveis in 	Cruz Alta, 
Large populations of Cerotorncz sp. occurred in Chapec, Santa Catarina. 

The most cominon predator was Ncjis sp. whichoccurred throughout 
Brazil and reached highest leveis in February. Geocoria sp. also occur 
red in ali locations but at lower leveis. 

INTRODUÇÃO 

Recentemente os insetos tem sido reconhecidos como um dos fato 
res lirnitantes na produçao de soja. Há necessidade crescente de se 	en 
tender melhor as interaçoes existentes entre as diversas pragas e seus 
inimigos naturais, bem como sua distribuiço geogrfica e estacionai.Le 
vantamento de insetos-pragas da soja tem sido realizado em varias ãreãs 
dos Estados Unidos (Baiduf, 1923; Kretzchmar, 1948; Blickenstaff & Hu 
gans, 1962). No Brasil, listas de insetos encontrados em soja foram pu 
blicados por Berteis & Ferreira (1973) e Corseuil et ai. (1973). 

Carner et al. (1974) estudaram as flutuaçoes estacionais 	dos 
insetos-pragas da soja mais importantes em Carolina do Sul (USA), encon 
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trando maiores picos de ocorrncia nos meses de agosto e setembro. 	Em 
Guaba (RS), Heinriche & Silva (1975) constataram Anticars-ia gemmataiis 
IlUbner, 1818 e Piueia sp. atingindo maior abundncia em fins do janeir 
ocorrendo numa proporço de 10:1 respectivamento. 

Entre os inimigos naturais, Turnipseed (1972) encontrou Nabia, 
Geocoris e aranhas como os 3 predadores mais abundantes em Carolina do 
Sul. Este grupo de predadores tambm foi o mais importante na regido de 
Ponta Grossa (Corra et ai., 1975). A incidncia estacional de artrpo 
dos predadores em soja foi estudada por Shepard et ai. (1974) encontran 
do maior abundncia no ms de setembro, em Carolina do Sul. 

Neste 	trabalho 	procurou-se estudar a distribuiçao geogr 
fica e as fiutuaçes estacionais dos principais insetos-pragas da soja 
e seus predadores nas mais importantes reas produtoras do Brasil, obje 
tivando-se o desenvolvimento de sistemas de manejo mais eficazes. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Amostras semanais de insetos-pragas e predadores em soja foram 
efetuadas no período de janeiro a março de 1976, atravs do mtodo 	do 
pano (mtodo modificado de Boyer & Dumas, 1963). 

As amostragens foram realizadas em 6 campos: Santa Helena 	de 
Gois (Go) e Londrina em cultivar UFV-1; Chapec (SC) em cultivar Viço 
ja e em Palotina (Pr), Ponta Grossa (Pr) e Cruz Alta (RS) em 	cultivar 
Bragg e na linhagem ED 73-371. Cada parcela com rea de 1225 a2 	conti 
nha 5 estaçoes de coleta, sendo as amostragens efetuadas em 	diferente 
local cada semana. Um total de 10 m de fila de soja, em 2 repetiçoes de 
cada cultivar, foram amostrados semanalmente e os insetos coletados fo 
ram contados e classificados no 1aboratrio. 

RESULTADOS E DISCUSSO 

Entre os insetos-pragas amostrados, os mais abundantes foram:A. 
gemrriatalis, Plusia spp., Piezodorus guildinii (Westwood, 1837) 	Nezara 
viridula (L., 1758), Euschistus heros (F.,1798), Diabrotica 	apeciosa 
(Germar, 1824) e Cerotorna sp. . Vrios outros insetos foram 	coletados 
nas amostragens, mas devido a sua pequena importncia nao foram incluT 
dos neste estudo. 

Entre os insetos desfolhadores, as lagartas, especialmente 	A 
gen'onataZis e Piusia spp., foram as mais importantes Ocorreram de janei 
ro a março apresentando-se em maior abundncia no mas de janeiro. Entre 
tanto, somente em Palotina foi atingido o nTvel de dano econmico haven 
do necessidade de controle no estdio de desenvolvimento de vagens. 

Anticarsia gemniatalis: Maior densidade populacional ocorreu em Paloti 
na, atíngindo 220 lagartas/lO a em fins de janeiro (Fig. 1) . Nesta mes 
na época, a popu1aço de A. gewnatalis nos campos de Santa Helena de Go 
ias, Londrina e Ponta Grossa alcançou maior abundncia. Em Chapeco 	e 
Cruz Alta os maiores níveis populacionais ocorreram 2 e 4 semanas mais 
tarde, respectivamente, devido, possivelmente, 	dinmica de 	migraçao 
desta espcie, aparecendo em soja no sul do Brasil um pouco mais tarde. 
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FIGURA 1 — Ocorrncia estacional de A. genviata7i coletadas 
em soja em 1976. 
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O período de ocorrncia de A ger7unataiis foi praticamente o mesmo 	nos 
diferentes campos, sendo que poucas lagartas estavam presentes em soja 
no ms de março O declnio da popuLaço de lagartas foi devido princi 
palmente 	incidncia do fungo Norriuraea ieyi (Farlow) verificada 	em 
todos os campos. A ocorrncia deste patgeno teia sido reportada como im 
portante fator que age no controle de populaç5es de A. gemmataiis 	nos 
Estados Unidos (Hinds & Osterberger, 1931; Alien et ai., 1971; Carner 
et ai., 1975). 

Pluria spp. O nTvel populacional de Plusia spp.  foi bastante reduzido, 
atingindo o mximo de 11 lagartas/10 ia nos campos de Santa Helena de Go 
is e Ponta Grossa (Fig. 2). Em geral a popu1aço de Plusia spp. 	foi 
mais abundante em fins de janeiro, mas tamhm estiveram presentes duran 
te fevereiro e inTcio e março. A ocorrncia de populaço bastante bat 
xa pode ser explicada pela açao de inimigos naturais, incluindo vrios 
parasitas e epizootias de N. rileyi, que atacaram lagartas de 	PZusia 
spp. durante o ciclo da soja. 
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FIGURA 2 - Ocorrncia estacional de PZusia spp. coletadas em 	soja 
em 1976. 
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Entre as pragas principais, destacaram-se os percevejos cujo pi 
co ocorreu mais tarde que o das lagartas. De um modo geral as 	popula 
çes dos percevejos foram pequenas nos meses de janeiro 	e fevereiro, 
ocorrendo em maior numero no ms de março. Esta pequena densidade popu 
lacional nos primeiros meses pode ser devido ao estadio de 	desenvolvT 
mento que se encontrava a cultura, 9 conhecido que esses insetos apare 
cem principalmente a partir da floraço da soja sendo seu ataque impor 
tante a partir do estdio de enchimento de vagens, quando podem causar 
considerveis reduçes no rendimento e qualidade da semente 	(Jones, 
1918; Miner, 1966; Todd & Turnipseed, 1974). 

Nezara vi2-iduZc2: Entre os percevejos, esta espcie foi a mais comum em 
soja, predominando em Londrina, Ponta Grossa, Chapec e Cruz Alta. Sua 
ocorrncia foi relativamente baixa at o ms de março quando o nível p0 
pulacional começou a crescer (Fig. 3). Atingiram sempre a maior densida 
de em 15 de março quando as amostragens foram concluTdas, estando a so 
ja entre o final do enchimento de vagens e a maturaçao. Maior 	abundan 
cia foi verificada em Ponta Grossa, alcançando o nve1 de 12,8 perceve 
jos/lO m. 5. ir7o no foi observado em Santa Helena de Gois e, na 
regiao de Palotina, apenas 1 adulto foi encontrado. 
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FIGURA 3 - Ocorrncia estacional de N. vn'id?ilc coletados em 
1976. 
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Pizodorus uildinii: Esta espcie ocorreu em maior nível populacional 
na área de Santa Helena de Gois, alcançando o pico de 16,5 percevejos/ 
/10 m em fins de fevereiro (Fig. 4). A alta populaçao ocorrida 	neste 
campo em fevereiro, pode ser explicada devido ao fato da soja j estar 
num perTodo de desenvolvimento bastante avançado em relaçao soja dos 
demais locais. Em comparaço com as outras esp&ies de percevejos, 	P. 
ufidinU apareceu em segundo lugar em abundncia. Esta espcie nao foi 
encontrada em Cruz Alta. 
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FIGURA 4 - Ocorrncia estacional de P. gni"di'ui coletados em soja em 1976. 
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Suachistua heros; Esta espcie apresentou ampla distribuiço, sendo en 
contrada em todos os campos amostrados. Ocorreu principalmente a partir 
de fevereiro, atingindo maior abundncia nos estdios finais do desenvol 
vimento da soja. Em Santa Helena de Gois foi o percevejo mais 	comum, 
alcançando o nve1 de 27/10 m de fila de soja, em 15 de março. Nos Esta 
dos Unidos, espcies deste gnero so comuns em soja (Blickenstaff & Hug 
gans, 1962; flaugherty et ai., 1964), e sua ocorrncia atacando esta cul 
Cura no Brasil 	recente, mas vem demonstrando maior importncia a cada 
ano. 

Entre as vaquinhas, P. cacosa esteve presente durante todo o 
ciclo da soja, ocorrendo em nível elevado apenas na regido de Cruz Alta. 
Outro besouro que se destacou no campo de Chapec foi Cerotorna sp.. Es 
tes cole5pteros, quando apresentaram—se em altas populaçss, al&n 	de 
alimentarem—se das folhas, atacaram tamhni as vagens da soja. 

Diab'otica speosa: Este besouro foi encontradcI,- çde Gois at o Rio 
Grande do Sul, ocorrendo em maior abundncja na rgio de 	Cruz Alta 
(Fig. 5). Neste campo a maior densidade populacional ocorreu em feverei 
ro (125 D. specicso/lO m); um ms antes esta popuIaço 	apresentou—se 
tamb&n em nTvl elevado (78/10 is). Em Londrina e Chapec6, os maiores n 
veis ocorreram em fins de fevereiro, mas no final das amostragens (l5. 
03.76), as populaçes novamente encontraram—se em ascenço, 	verifican 
do—se sempre a ocorrncia de 2 geraçcs durante o perTodo das 	amostra 
gns.os campos de Santa Helena de Gois, Palotina e Ponta Grossa a po 
pulaçno de D. apecyiosa foi reduzida, oscilando de 0-6 insetos/lO is, dii 
rante L - ' o ciclo da soja. 
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Cerotorn.a sp.: A ocorrncia desta espcie foi significante somente 	no 
campo de Chapec. A populaçao cresceu gradativamente a partir de janei 
ro, atingindo maior abundancia no ms de março, com mdia de 172 Ceroto 
na sp./10 m. Nos demais locais esta espcie esteve presente em nírneros 
insignificantes. 

Entre os predadores Nabis sp. e Ceocoris sp. constituTram o gru 
po mais comum em soja, sendo encontrados desde Gois at9 o Rio Grande 
do Sul. 

Nabis sp.: Em Palotina e Chapec o pico populacional ocorreu no 	final 
de janeiro atingindo o nve1 de 13 e 5,5 Nabis sp./10 m, respectivamer 
te (Fig. 6) . estes campos a popu1aço diminuiii bastante no inicio de 
fevereiro, o que pode ser explicado pela queda na popu1aço de suas pre 
sas. Em Londrina, Ponta Grossa e Santa Helena de Cois as populaçoes de 
Nabis sp. foram mais abundantes em fevereiro, declinando logo 	depois. 
Em Cruz Alta, este predador apresentou 2 picos semelhantes em 	abundan 
cia, atingindo o ntvel de 11 Nabis sp./10 m em 3 de fevereiro e, passan 
do por um período de decirnio, 1 mes depois a populaçao novamente cres 
ceu (9,5/10 m). Este segundo pico ocorreu 16 dias mais tarde que o pico 
alcançado pela populaçao de A. geernataiis. Em todos os campos onde este 
predador foi comum, observou-se a ocorrncia de 2 geraçes, sendo a se 
gunda representada por uma densidade menor. Esta menor abundância pode 
ser atribuida ao declnio nas populaçoes de suas presas nesta 	epoca, 
no havendo hospedeiro suficiente para um maior desenvolvimento do pre 
dador. 

Geooy-fs sp. A populaço de Ceocor-is sp. foi bastante inferior a 	de 
Nabis sp.. Maior densidade populacional deste predador ocorreu em Ponta 
Grossa (4,5/10 m) no mes de janeiro e em Palotina (5,5/10 m) em fins de 
março. Nos demais campos a populaçao de Geocoris sp. se  manteve em 	nT  
vel bastante baixo, aparecendo durante todo o ciclo da sojaem nTveis 
de 0-2 Ceocor'ts sp./lO m. 

As populaçoes destes 2 predadores no foram suficientemente ai 
tas para serem relacionadas com uma presa especifica. O mesmo foi encon 
trado por Shepard et al. (1974) em Carolina do Sul, constatando ser dT 
fcil a ligaço direta entre predadores e presas devido a polifagia dos 
primeiros. Entretanto, de um modo geral, Nabis sp. e Ceocoris sp. foram 
mais abundantes em janeiro e fevereiro, quando as populaçes das 	esp 
cies-pragas, especialmente lepidpteros, tainbm foram mais altas. 

Este levantamento dos principais insetos encontrados em 	soja 
permitiu verificar as oscilaçoes qualitativas e qu'nntitativas que ocor 
reu de local para local durante o ciclo da soja. O conhecimento destas 
especies, sua distribuiço e abundncia so fatores bsicos que 	permi 
tem o estabelecimento de programas adequados de controle. 

-47- 



CORRA et alii 	 ANAIS DA S.E.B 	6(1):40-50. 1977 

12 
 

\ 	/ 	 - - - SANTA HELENA DE GOIÁS 

/ \ / 	 LONDRINA 
10 	 / 

a 	 1 

	

1 	/ \ 

	

i 	/ 	\ 
6 	

/ 	
\ 

1 	/ 

4 
/ 	 \\ 

19 

/ 	 / 	v 

E 	
/ 	 / 

o 	 .. 	 PONTA GROSSA 

2 	 cI-.APECO 
10 

CRUZ ALTA 

2 	 . 	 ... 

a 	 1 	 / 

. 	 !•..\/ 
1 
1 

// \\ 

	

1 	 \\ 	\ 

10 	20 	30 	10 	20 	30 	10 	20 

	

JANEIRO 	 ÇEVEREIRO 	 MARCO 

FIGURA 6 — Ocorrncia estacional de Nabis sp. loletados em soja eni 
1976. 
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RESUMO 

Levantamento dos insetos-pragas da soja e seus predadores 	foi 
efetuado de janeiro a março em Santa Helena de Gois (co), Londrina, Pa 
lotina e Ponta Grossa (Pr), Chapec (SC) e Cruz Alta (RS) atravs 	de 
amostragens sernanais. A populaçao de Anticarsia gen7iata7ie Hubner e Plu 
eia spp. atingiu maiores níveis em fins de janeiro em areas do norte do 
Brasil e, em fevereiro no Sul, A populaço de percevejos, de um modo ge 
rei, ocorreu mais tarde que a de lagartas, alcançando maior abundncia 
no ms de março. 1/azara viridula (L.) foi a espcie de percevejo predo 
minante na maioria dos campos, no sendo encontrada em Santa Helena de 
Gois. Tiezodorus guildinii (Westwood) no ocorreu em Cruz Alta e na re 
giao de Santa Helena de Gois, o maior nível populacional foi obtido no 
ms de fevereiro. O percevejo Euscl2istus heros (F.) apresentou 	ampla 
distribuiço, ocorrendo em todos os campos amostrados; baixos níveis es 
tiveram presentes no ms de fevereiro e o pico populacional foi alcança 
do no final do ciclo da soja. Diabrotica epeciosa (Germar) ocorreu du 
rante todo o ciclo da soja, mas foi significativamente importante somen 
te no campo de Cruz Alta, Em Chapec, ocorreu grande populaçao de Caro 
torTO sp., alcançando maiores densidades em março. 

Entre os predadores, Nabis sp. e Geocoris sp. foram os mais im 
portantes. A populaço de Nabis sp. foi maior que a de 	Geocoria sp. 
atingindo nTveis mais altos no ms de fevereiro. A populaço de 	Geoco 
ris sp. foi reduzida e apresentou grande f1utuaço nos diferentes 	cam 
pos, ocorrendo de janeiro a março. 
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