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1. - INTRODUÇÃO 

Segundo o Anu;rio de Produção da FAO de 1974, o sorgo ocupa 

o sexto lugar na produção mundial de cercais, depois do trigo, do arroz, 

do milho, da cevada e da aveia, constituindo fonte alimenticia importan 

te para o homem e os animais domgsticos. De acordo com  WALL  e  ROSS  (1970), 

povos hg, como os indianos, africanos e chineses, para os quais o sorgo 

contribui, aproximadamente, com 70% das calorias de sua dieta. Na alimen 

taggo humana, sua utilizaggo vai desde a confecção de pies a fabricagio 

de xarope e, na  raga°  dos animais, e um dos ingredientes basicos. 

Merca do seu consumo como alimento, a graminea em mengao, se 

sobressai pela importincia como elemento de aproveitamento dos solos me 

nos ferteis, mormente em regi3es com baixo índice de precipitação pluvio 

mgtrica. Sua principal caracteristica reside na capacidade de superar 

tais condigOes restritivas,-o que no e externado, por exemplo, pelo mi 

lho, o arroz e o trigo. Outrossim, em face ao seu potencial, desponta 

ao sorgo a oportunidade de destinar-se a indilstria do lcool carburante, 

posto que, em consonancia com UNDERKOFLER e  HICKEY  (1954), mencionados 

por  WALL  e  ROSS  (1970), a partir de 35,2 litros de grãos secos, pOde-se 

destilar, aproximadamente, 22,7 li Lios do produto. Ademais, SYKES (1971), 

especulando, reporta-se a DOGGE11 (1970), que atribui a andropoenea em 

apreço, uma capacidade teOrica  maxima  de produzir  at  40 toneladas de 

grãos por hectare e, aduzindo, infere-lhe, do ponto de vista pratico, a 

possibilidade de atingir as 20 toneladas. 

A monocotiled6nca em estudo, pertence a ordem graminalis,  fa  
mllia gramineae e inclui-se na tribo andropogoneae, que e caracterizada 

por apresentar plantas com tanino em sins sementes, SYKES (1971). 

Os taninos constituem um grupo de compostos fenOlicos utili 

zados em muitos processos industriais e, a despeito do desenvolvimento da 

Química, no que se refere aos fenOis, dos quais se comp6e,. ainda e obs-

cura a forma como ocorrem  in nature,  SYKES (1971). Destarte, SGARBIERI e 

HEC (1970), referem-no com poder fungicida, dependendo  (in  concentração 

em que se encontram nas plantas e, TIPTON et alii (1970), o consideram 

como fator de resistencia a passaras. 
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Os danos cometidos ao sorgo pela mosca, Contwania A04ghi-

co& (Coquillett, 1898), representam um dos principais problemas a lirni  
tar-lhe a produção e, o ciclo biolOgico da praga, transcorrendo nos  Or  

gaos reprodutivos da planta, pode ocasionar-lhe prejuízos de  at 100%,  

corm  foi reportado por SANTOS (1974a). 0 conLiole a mosca do sorgo ainda 
e  problematic°,  uma vez que, alem da fitotoxicidade, a maioria dos inse 

ticidas não 4 eficiente para controlar-lhe os surtos, devido aos habitos 

dos adultos e ao nicho ecol6gico das larvas. Aponta-se, em consonância 

com ROSSE7TO (1977), corro melhor opção a obstar-lhe os danos, a inLpodu 

cão de fatores de resistencia nos híbridos e cultivares comerciais. 

Ao estudarem 316 linhagens de sorgo da coleção do  Cameroon- 

Africa,  SANTOS e CARPI°, (1974), aventaram a hipOtese de uma correlação 

negativa entre o conteildo, em tanino, no grão de soigo e os níveis de 

ataque da  C. ulAghicota. 

Em vista dos aspectos abordados, realizou-se esta pesquisa 

com os seguintes objetivos: 

(a) Testar a hipOtese proposta por SANTOS e CARY0 (1974). 

(0) Identifirar os inimigos  naturals  da C. AoAghicota, espe 

cialmente os parasitos, ocorrentes no ambiente de reali 

zagao da  pesquisa. 



2. - REVISÃO DE LITERATURA 

A literatura entomolOgica reporta-se a muitos trabalhos de 

pesquisa que oferecem subsídios ao conhecimento dos m6todos de controle 

a mosca do sorgo, ContaAlnia 4otghicot7. Atualmente, o conlaule a essa 

praga, por meio de variedades e/ou híbridos resistentes ganha credibili 

dade maior, e a sua biologia, hospedeiros, inimigos naturais, mormente 

os parasitos, e as condigOes ambientais  tam  merecido especial atengao. 

2.1. - Inflorescencia do Sorgo e sua Antese 

A biologia da Contwania 4colghico1a esta intimamente relacio 

nada com a panicula do sorgo, pois e nesta que se completa o ciclo bio16 

gico do inseto. 

Segundo ROSSETTO (1977), quase todas as fontes de resisten 

cia do sorgo a referida especie, possuem certo grau de no preferencia 

para oviposigao. Assim sendo, tornam-se necessgrios alguns esclarecimen 

tos sobre a inflorescencia da planta, abordando, inclusive, a sua- ante 

se. 

WALL  e  ROSS  (1970) descrevem o "Orgao floral do sorgo e suas 

estruturas componentes, da  seguinte maneira: 

Paractaa - f a designação atribuida a inflorescencia do 
sorgo. 

Racemoz -  Sao  as ramificag6es laterias do eixo central 

das paniculas. Daquelas, surgem ramificag6es 

de segunda e terceira ordens, de onde se origi 

nam uma ou mais espiguetas. 

3 



E6piguetaz -  Sao  as unidades da inflorescencia (panicula) 

Existem dois tipos: sesseis e pediculadas; as 

primeiras  so  ferteis e as segundas, estereis. 

A espigueta fertil consta de um eixo floral 

curto, denominado rgquis, sobre o qual origi 

nam-se duas flores: Uma superior, sessil, que 

contem as partes funcionais masculinas e femi-

ninas; outra, inferior, que se reduz a uma sim 

pies escama. 

aumaz -  Sao  as bracteas da flor. Antes da antese, a 

primeira gluma encerra parcialmente a segunda. 

Ambas, cobrem completamente os demais membros 

e, possuem, aproximadamente, o mesmo comprimen 

to, porem, a interna, e um pouco mais estreita. 

A coloração varia do amarelo pglido  at ao 

preto, característica esta que pode sofrer va 

riagaes dentro de uma variedade e numa r mesma 

panicula. As condigOes de solo e clima - atuam 

notavelmente sobre a cor das glumas. Em geral, 

essas  dues  partes da flor abrem-se  at forma 

rem um angulo de 459 e, a volta ao estado mi 

cial, o fechamento, caracteriza o final da fio 

ragao. 

AYYANGAR e RAO (1931), referidos por  WALL  e  ROSS  (1970),  cons  

tataram que a antese do sorgo ocorre do pice para a base da panicula e, 

quando ela ultrapassa a metade desta, uma segunda porção de flores mascu 

linas inicia novamente a antese, no  spice,  rompendo todo o esquema. 

Os autores, a seguir, relatados por  WALL  e  ROSS  (1970), reve  

lam  que: 0 tempo necessario a deiscencia de todas as flores de uma peril-
cula 6, em media, sete dias  (GRAHAM,  1916); o florescimento  maxim°  varia 

do terceiro ao sexto dias  (GRAHAM,  1916; AYYANGAR e RAO, 1931), comple 

tando-se do quarto ao nono dias (AYYANGAR e RAO, 1931 e QUINBY et alii, 

1958). 
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Em  WALL  e  ROSS  (1970) encontram-se as evidencias experimen 

tais: A abertura das flores de-se, principalmente, nas primeiras horas 

do dia, abrindo-se a maioria as duas horas da madrugada (AYYANGAR e RAO, 

1931; QUINBY et alii, 1958) ou antes  (GRAHAM,  1916). 0 frio (QUINBY et 

alii, 1958) ou a umidade (AYYANGAR e RAO, 1931), retardam-na. Em  (Julius  

OPSOS, a abertura das flores pode prolongar-se as quatro horas da tarde  

(GRAHAM,  1916; AYYANGAR e RAO, 1931). 

 

Os mesmos autores,  WALL  e  ROSS  (1970), reproduzemdeAYYANGAR 

e RAO (1931),  GRAHAM  (1916) e COWGILL (1926), que as flores de sorgo per 

manecem abertas por um lapso de tempo de 30 minutos a 4 horas. 

2.2. - Fertilizagao e Desenvolvimento do Grão de Sorgo 

As a fertilizagao, inicia-se a formação do cariopse. A ra 

pidez com que tal processo se desenvolve, depende da variedade do sorgo 

e do meio ambiente. Deste modo, o aumento de peso seco da semente sofre-

ra, tambem, tais influencias.  

ARMSTRONG  (1963), citado por  WALL  e  ROSS  (1970), observou 

que, grãos de certas variedades, colhidos muito cedo - 8 a 9 dias, apos 

a polinização - podem germinar, mas o mgximo de germinagão verifica-se 

em torno dos 29 dias, as a polinizagao, fase em que a semente alcança 

o seu peso seco  maxim.  O mesmo autor encontrou um aumento do peso seco 

nos grãos da variedade  Kafir  Combine 60, durante os primeiros 5-6 dias, 

depois da polinizagao, ocorrendo em seguida, um aumento mais rgpido,  at  

o 209 dia, porem, o peso seco mgximo alcançado, verificou-se aos 37 dias, 

decorridos da polinização. 

WIKNER e ATKINS (1960) e KERSTING et alii (1961), menciona 

dos por  WALL  e  ROSS  (1970), encontraram, tambem, variag6es na velocidade 

de aumento do peso seco da semente de sorgo. A constituição genotipica e 

as condigOes do meio ambiente influenciaram tais variagOes, denLvo de 

limites, relativamente amplos. 
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2.3. - Plantas Hospedeiras 

No Brasil, alem do sorgo, inikeras outras plantas são hospe 

deinas da C. isoAghicota, LARA (1974), ao citar CORREIA (1926), aponta as 

seguintes especies botanir_as:  Panic= maximum Jag.,  (capim guine); Peni 

zaum potiztachyen Schult., (capim rabo de mucura); Setatia gtartmEeauv, 

(capim tinga); SoAghum nutanz (L.)  Nash,  Mbendh, (sorgo doce); S. hate-

pen6e (L.) Pers, (capimmassambarg); S. 6udanenze  (Piper)  Stapf, (capim 

sudao); S. techni_cum (Koern) Soshev et trah, (sorgo vassoura); e S. vue 

gau Pers. 

SANTOS e VIANA (1974) relacionam os seguintes hospedeircs da 

mosca, no Vale do  Curs,  no Estado do Ceara.: Andupogon intenmediuA, Ety 

onmuis hiuutuz, Songhum bicotot, S. hatepen6e, S. 4udanen6i.,5 e S. anun- 

dinaceum, Segundo esses autores, sob condigOes  naturals,  o hospedeiro 

favorgvel a c, zoltghicaa, mais abundante, na ausencia do sorgo cultiva 

do, e o S. halepen6e, que vegeta durante todo o ano nas proximidades dos 

canais de irrigação. 

2.4. - Biologia (IA  Mosca 

Pormenorizadamente, PARODI (1966) descreve todas as fases do 

ciclo biolOgico da C. 4wEghicota, como segue: 

Ovm -  Sao  incolores e pequenos. Tem forma cilíndrica, 

com polos arredondados, O perlodo de incubação  du  

ra, aproximadamente, dois dias. 

Lakvaz - As recem-nascidas são incolores, mas mudamdecor, 

gradativamente, e no Ultimo instar  larval  apresen  

tam  a coloração alaranjada escuro. Quando alcan  

gam  este Ultimo estagio, medem entre 1,50-2,09mm 

de comprimento e 0,83llim de largura. No verão, a 

fase  larval  varia de 7 a 11 dias. Dependendo das 

condigOes ambientais, a maioria das larvas passa 
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a fase de  pupa  para completar seu desenvolvimento 

e, uma quantidade varlavel, porem, entra em dia 

pausa e pode permanecer neste estado  at tres 

anos. 

Pupaz - Tem, no principio, uma cor alaranjado-escura uni 

forme. Mais tarde, o  abdomen  conserva a mesma CCV, 

mas sua cabeça, tOrax, antenas e patas enegrecem-

se. Este estggio dura de 3 a 5 dias. 

Aduttoz - Os machos medem de 1,3 a 1,5mm de comprimento; as 

femeas de 1,6 a 2,1mm, podendo exibir  at  3,1mm. 

Possuem corpo de cor alaranjada e um par de asas 

transparente. A femea distingue-se do macho,  fa  

ci1mente, pelo  ovipositor  e pelas antenas. No ma 

cho, as antenas tem o comprimento do corpo e na 

femea no passam da metade. Podem emergir a qual-

quer hora do dia, porem, normalmente o fazem de 

pois da meia noite,  at  ao meio dia seguinte. Ses 

senta por cento deles emergem das 5 as 8 horas da 

manha. Ao emergirem, as femeas estio aptasaserem 

fecundadas, e, em todo seu período de vida, que 

e de Trais ou menos um dia, podem por  at  100 ovos. 

0 macho, por sua vez, raramente passa de 0,5 dia 

de vida. 0 numero de geragaes, por ano, varia de 

acordo com as condigaes ambientais, ocorrendo 

em geral, treze. 

Os ovos da C. zoitghicota  so  colocados praimos s extremida  

des  das espiguetas,  (WALTER,  1941). 0 mesmo autor, dissecando centenas 

de espiguetas, demonstrou que os ovos  so  assim distribuídos: sob a glu 

ma externa (60,24%); sob a gluma interna (20,49%); na pglea (8,43%); no 

estame (2,41%); fora da  espigueta (8,43%). Relata ainda que a oviposigao 

pode ser feita nas espiguetas, durante ou apOs a antes e. Neste Ultimo 
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raso, segundo o autor, o espaço de tempo pode variar de 2 a 4 dias, tem 

po esse em que as glumas permanecem flexíveis desde a abertura da flor. 

Quando as floras estiverem escassas, a postura continuare apOs o endure-

cimento das glumas, sendo possivel, deste modo, encontrar-se em uma mes 

ma espigueta, os esti ages de desenvolvimento da mosca, do ovo a  pupa.  
...  

A duração do ciclo biolOgice da C. ismghicota varia com as 

condigOes ambientais e, segundo HERNANDEZ (1971), alguns autores encon 

traram resultados bastante varieveis, obtendo ele ITES11103  no ValedeCulia  

can, Mexico,  uma variação de 12 a 19 dias; DOERING e RANDOLPH (1963), as 

sinalaram que o ciclo da referida mosca varia de 12 a 21 dias; RANDOLPH 

e MONTOYA (1964), constataram-no oscilando de 12 a 25 dias; HARDING 

(1965), enconliou uma variação de 10 a 25 dias; PASSLOW (1965), relatou 

um ciclo de 16 a 20 dias. 

Em Campinas, Estado de  Sao  Paulo, ROSSETTO et alii (1972), 

observaram que o ciclo biolOgico da mosca varia de 12 a 25 dias, situam 

do-se o pico de emergencia de adultos entre o 189 e 209 dias. 

Nas condigOes do Estado do Ceara, SANTOS (1974b) demonslvou 

que o ciclo biolOgico da referida praga atinge de 13 a 21 dias, situando 

-se a media aos 15,37 -± 0,32 dias e o pico  maxim  aos 14 dias. 0 mesmo 

autor, observou ser a taxa de femeas e machos adultos, de 63,3% e 36,7%, 

respectivamente. 

Conforme HI:NANDEZ (1971), o nilmere de larvas da C. zortghico 

ta pode afetar a duração do seu ciclo biolOgico, devido competição por 

substrato alimenticio. 

2.5. - Suscetibilidade da Panicula do Sorgo ao Ataque da Mbsca 

De acordo com DOERING e RANDOLPH (1963), a panícula do soLgo 

torna-se suscetível ao ataque da C. 40Aghicota a partir do segundo dia, 

depois da sua emergencia, ocorrendo, ao terceiro dia, o pico de  maxima  

suscetibilidade diria. A contar do 109 dia, depois que emerge, a inflo 

rescencia não mais e suscetível a postura. 
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No Fstado de São Paulo, a suscetibilidade das paniculas do 

sorgo ao ataque da mosca, inicia-se no quarto dia da sua emergenciaepro 

longa-se  at  o decimo (ROSSEITO  at  alii, 1972). Estes autores, relatam 

não haver duas gerag6es da mosca na mesma panicula, e que osadultosemer 

gidos desta, ovipositargo em outra que estiver na faixa de suscetibilida 

de. Observaram, tambem que, quanto mais defasado for o florescimento do 

sorgo, em uma mesma  area,  maior  sera  o aumento da população da praga, e, 

quanto mais tardar o plantio, maior sere o dano causado. 

Para as condigaes do Estado do Cear, as pesquisas de SANTOS 

(1974c) indicam que a suscetibilidade digna das paniculas de saugo, 

ocorre na faixa do quarto ao decimo dias, apOs o inicio da emergenciadAs 

mesmas, localizando-se o pico ngximo, no setimo dia. 0 mesmo autor não 

descarta a possibilidade de que tal suscetibilidade se prolongue e, refe 

rindo-se Is pesquisas realiiadas por DOERING e RANDOLPH (1963), aventou 

a h1p6tese de que tais variagaes poderiam ser devidas gs diferengas  en  

tre gen6t1pos e/ou do meio ambiente. 

2.6. - Mecanisno de Oviposigão 

De conformidade as observagEies de HERNANDEZ (1971), o meca 

nismo de oviposiçgo da C. 4oAghican ocorre da seguinte maneira Locali 

zada a espigueta, a mosca procura, com o  ovipositor,  a separação existen 

te entre as glumas e com uma serie de movimentos, caracterizados por 

avanços e reLlucessos, consegue introduzir o  ovipositor  e alcançar a par 

te central da gluma ou  plea.  Realizada a postura, atraves de um unico 

ovo, a mosca permanece imovel por alguns minutos, para iniciar, logo 

apos, a mesma atividade em outra espigueta. Depois que poe todos os ovos 

possíveis, a mosca pousa em qualquer parte dP  planta. Em seguida, seus 

movimentos diminuem, paulatinamente, e sobrevem a morte. 

2.7. - Graus de Infestação da Mbsca 

Existem vgrios mgtodos para se medir o grau de infestação da 

C. zoltghicact. Entretanto, a adoção de um deles dependere da quantidade 

de material utilizado e do grau de precisão que se desejar. 
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Segundo DOERING e RANDOLPH (1960), para se determinar o grau 

de infestação da mosca, no campo, o mgtodo que se fundamenta na percenta  

gem  de infestação nas paniculas g representativo, quando se baseia no 

rendimento de grãos. Esses autores, ao compararem uma escala de danos, 

variando de 1 a 6, verificaram uma correlação significativa com o ngtodo 

da produtividade. A escala e as notas atribuidas, são: 1, nenhum dano; 

2, 1 a 10%; 3, 11 a 25%; 4, 26 a 50; 5, 51 a 90% e 6, 91 a 100%. 

SANTOS e CARMO (1974), estudando o comportamento de uma cole 

gao de 316 linhas de sorgo, do  Cameroon-Africa,  adotaram tambem uma esca  

la  visual de dano, com  "scores"  variando de 1 a 5 e intervalos com 20% de 

danos. 

SANTOS et alii (1974), testaram 369 linhas de sorgo de uma 

coleção de  Purdue-USA e adotaram a mesma escala visual de dano utilizada 

por SANTOS e CARMO (1974). 

Um mgtodo preconizado por MONTOYA (1965), consiste em se 

esmagarem as panlculas, suspeitas de injiirias, entre um par de laminas 

plasticas, articuladas por uma dobradiga. As larvas e/ou  pupas clue-  esti 

verem presentes deixarão escorrer, quando prensadas, uma gota caracteris 

tica de cor vermelho-alaranjada. Este mgtodo foi utilizado por LARA 

(1974). 

0 mgtodo de MONTOYA (1965), e o de  HARRIS  (1970)  sãó  seme-

lhantes, sendo que no proposto pelo segundo autor, ao invgs da panicula, 

utilizam-se as espiguetas, que são esmagadas individualmente, com firme 

za, entre os dedos polegar e indicador. Conforme este autor, o levanta 

mento de moscas pode ser feito tambgm por outros meios, a saber: 

(a) Pelo acondicionamento das paniculas em sacos de polieti 

leno ou em recipientes outros, durante uma semana, mais 

ou menos, fazendo-se, em seguida, a contagem dos adultos 

emergidos. 

(D) Pela dissecação das espiguetas e posterior contagem de 

larvas e/ou  pupas.  
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(c) Ou pela simples observação as exilvias pupais projetadas 

para as pontas das espiguetas, deixadas pelos adultos 

emergidos. 

Outrossim,  HARRIS  (1970) cita a baixa taxa de fertilização 

das flores, ambiente inadequado e a esterilidade genetica das plantas 

como causas de possiveis distorgaires em tentativas para atribuição de 

graus de infestação da mosca do sorgo. 

Para o mesmo fim, ou Lo  me-todo mais preciso, portanto, mais 

sofisticado, e o preconizado por  HARRIS  (1971), referido por LARA (1974). 

Tal me-tad°,  consiste no uso do raio-X com contagem das formas infestan 

tes, nos positivos das radiografias. 

2.8. - Inimigos Naturais 

Segundo GEERING (1953), em Uganda,  Africa,  as infestag6es da 

C. 4oAghicota decrescem no final da temporada de plantio, porque coinci  

den  com o aumento das populagOes de insetos parasitos da mosca, perten-

centes aos generos TetAcotichuz, Apto4tocetu4 e Etipamta. 

HERNANDEZ (1971), refere-se a PASSLOW (1958), que enumera em  

Queensland,  Austrglia, dois importantes parasitos da C, iso/Thicota:  &pet  

muz popa Girault, 1917 (Eupelmidae) e E. atatitaZiena6 Gir., os quais, 
alimentam-se de larvas das moscas e/ou no sorgo e se atribui a primeira 

especie grande importancia, relativa a redução nas infestagOes da mosca. 

Os miciyhimenOpteros, Eupamta popa Girault e TetAa4tichu4 
spp., inimigos naturais da C. swEghicaa, foram observados por LARA 

(1974) nos municipios de Campinas e Jaboticabal,  Sao  Paulo. Das duas es 

pecies de Tetnaztichuz, uma proixima de T. btevicouLd  (PANZER,  1776). 

SANTOS (1974a), no Estado do Ceara, taMbem identificou Eupa 

mws popa a parasitar a mosca do sorgo, ressaltando que, apos o  ms de 

outubro, o nUmero  medic)  do parasito, por panicula, 4 sempre superior a 
20. 
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2.9. - Flutuagão Populacional 

Os fatores ambientais regulam as flutuag6es e oscilag6es po 

pulacionais das pragas e dos seus inimigos naturais, aumentando ou lhes 

diminuindo o ciclo de vida. As plantas hospedeiras, que são componentes 

do eco-sistema, contribuem, consideravelmente, para a maior ou menor  am  

plitude destes fenamenos bio-ecolOgicos, VIEIRA et alii (1976). 

PASSLOW (1965), citado por HERNANDEZ (1971), verificou ser a 

diapausa um dos principais fatores que regulam as populagaes naturais da 

C. 4oAghico9.a. 0 autor se alicerça no fato de que; Quando ocorre este 

fenOmeno na ausência da cultura do soio, a floração das plantas hospe-

deiras não e suficiente para manter um alto nivel populacionaldapraga e 

que, apesar disso, durante a floração dos cultivos comerciais, surgem 

altas populag6es da mosca, provenientes, indubitavelmente, de larvas em 

diapausa. 0 mesro autor afirma que HARDING (1965) considera pequeno o 

efeito exercido pelas plantas silvestres, onde sup6e formem-se os focos 

de infestação da mosca, no incremento as popu1ag6es que afetam os culti-

vos comerciais, em virtude de os surtos populacionais da  praga depende 

rem mais da sua concentração e, o inseto ao sair da diapausa procUra as 

plantas que o permitam alcançar um completo desenvolvimento, como e 

caso do sorgo em inicio de floragão. 

Estudos de GEERING (1953), revelam que a mosca do sorgo  en  

tra em diapausa no período da seca  e neste estado se mantém pelo tempo 

de 120 a 227 dias. 

Nas  areas  irrigadas do Estado do Ceara, onde a C. zomhicota 

se estabeleceu, suas populacaes mantem-se em atividade durante todo o 

ano, ocorrendo nos meses de abril e maio, o período de maior incidencia 

da praga, conforme VIEIRA et alii (1976). Acrescem os autores em referen 

cia, serem maiores as populagOes da mosca quando a temperatura media e a 

umidade relativa do ar situam-se, em torno dos valores de 269C e 85%, res 

pectivamente. Destacam, porem, que a ação dos inimigos naturais e a ocor 

rencia de diapausa não foram investigadas. Recomendam, outrossim, os 
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mesmos autores, a observancia ao período de abundancia de especimes em 

atividade, para o estudo do comportamento de genOtipos de sorgo em rela 

gão ao ataque da C. (-JAghicota, sob condigSes de infestação natural. No 

tocante as zonas irrigadas do Ceara, o período ideal seria de abril a 

maio. 

2.10. - Taninos 

Os taninos constituem um grupo de compostos fenolicos e, em 

bora o estudo (In Quimica dos fenois, se tenha desenvolvido bastante, amn 

da -4 incerta a forma em que eles existem  in  natura. 

Os tecidos vegetais contem uma grande variedade de compostos 

fenOlicos. En-tre outros, foram constatadas as presenças de cresOis, ca 

tecol, guaiacol, eugenol e'pirogalol, SGARBIERI e HEC (1970). 

Segundo HOWES (1953) os taninos podem ocorrer em quase todas 

as partes da planta: raiz, tronco, folhas, frutos e sementes; podem es  

tar  presentes, tambam, em tecidos lactlferos, acompanhados deou-tras  subs  

tancias. Em tecidos vivos de plantas estio presentes em solução nos va-

ctiolos, entretanto, com a idade da celula e perda de seu conteudo preto 

plasmgtico, sEo comumente absorvidos pela parede celular. 0 mesmo pesqui 

sador relata que o conteudo de taninos, nos frutos, influenciado pela 

variedade, maturidade e clima, alcançando o mgximo durante o crescimento 

e diminui com o amadurecimento. 

GOMSTEIN e  SWAIN  (1963), citados por SIKES (1971), revelam 

que hg perda de adstringencia dos frutos, durante o amadurecimento, no 

havendo, necessariamente, mudança no teor total de tanino dos mesmos. 

Em sorgo, TIPTON et alii (1970) concluíram que, o conteudode 

acido tanico e a adstringencia total nao variam com a maturagEo dos 

grãos. 
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HARRIS  et ai   ii  (1970), afirmaram que o ensacamento das panl 

culas de sorgo, antes ou imediatamente apos a antes e, diminui o conteudo 

de taninos nas sementes. As causas que contribuem para tal efeito no 

foram discutidas pelos autores. 

Os taninos foram mencionados por SIKES (1971), como possuido 

res de propriedades fUngicas, dependendo da concentragao em que se encon  

tram  nas plantas. Conforme TIPTON et ali (1971), nas sementes de certos 

sorgos hibridos, eles tem sido considerados como fator de resistencia a 

pessaros. 

SYKES (1971) cientifira que, os teores de taninos nas  semen  

tes das variedades de sorgo dos U.S-A., foram reduzidos devido ao aprimo 

ramento genetico das plantas. 

2.11. - Aspectos de Resistencia 

Planta resistente, na conceituagao de  PAINTER  (1951), e  ague  
-  

la  que, devido a sua constituigao genotipica, e menos danificada„ que 

uma outra em igualdade de condigOes. 

A natureza da resistencia  varietal  aos insetos classifica 

da  den Lio de tres categorias,  PAINTER  (1951): 

WHo Pne6eICEnc0La - Quando uma planta possui fatores tais, que 

lhe conferem uma no atratividade aos inse 

tos para oviposigao, alimentago ou para 

utiliz&la como abrigo. 

Antibio4 e - Quando os efeitos adversos das plantas hos 

pedeiras atuam na biologia dos insetos, 

alongando-lhes o ciclo vital e, consequen 

temente, reduzindo-lhes a populagao. 

Tote/Canoext - Quando uma planta infestada tem capacidade 

de suportar uma infestação ou regenerar os 

tecidos destruidos, ou crescer, sofrendo 

dano final menor que uma outra. 
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HARRIS  (1970), reportou-se a resistencia natural ao ataque 

da Contwania isomhicota, conhecida nas variedades "Nunaba', Somhum mem 

bAanazeum. Segundo o autor, as glumas, nessas variedades, são longas, 

finas e com textura papire.cea e, não sendo forçadas pelas anteras duran 

te a antese, torna-se mais difícil, fisicamente, a inserção de ovos pela 

fêmea, no interior das espiguetas. 

GEERING (1953) aduz que a disposição das glumas pode ter 

influencia no ato da oviposigao no interior das espiguetas. 

Segundo ROSSETIO (1977), quase todas as fontes de resistem 

cia apresentadas pelas variedades de sorgo possuem certo grau de não 

preferencia para oviposigao e que a variedade  AF-28 6 dotada desta fonte 

de resistencia no mais alto grau. 

A despeito da resistencia relativa ao ataque da C. AciAghico 

ta, existente enLle algumas variedades de sorgo, SANTOS e CARMO (1974) 

estudaram 316 linhagens da  Coleção  CAMEROON-AFRICA,  atribuindo-lhes esco 

res de 1 a 5, com intervalos de 20% de ataque, e concluiram que: 

(a) Mais de 20% das linhagens permaneceram na primeira clas 

se de escores (0 a 1); 

(b) existe um "certo nivel" de correlação negativa  en re  os 

valores dos escores de infestação da  mosca e o conteudo 

de tanino nos grãos; 

(c) em trabalhos de melhoramento, um dos criterios adotados 

poderia ser essa resistencia a nusca do sorgo. 

Ainda SANTOS et alii (1974), testaram 369 linhagens de sorgo 

da  Coleção PURDUE-U.S.A. e adotaram, tambem, escores de 1 a 5, com  inter  

valos de 20% de ataque. Encontraram somente 4,6% das linhagens, perten-

centes a primeira classe de escores e aludem ao fato de que se o teor de 
tanino diminuiu nos grãos das variedades de sorgo dos U.S.P-, devido ao 

aprimoramento  genetic°,  como preconiza SYKES (1971), os Lesultados a que 

chegaram SANTOS e CARMO (1974) podem se dever a esta diminuição. 



3. - MATERIAIS E MLODO 

A descrição deste capitulo feita, abordando-se em separado, 

cada uma de suas partes. 

3.1. - Materiais 

3.1.1. - Sorgo 

Apesquisa foi realizada com os seguintes genaipos de sor  

go:  EA-003, EA-276, EA-116,  AF-28, EA-444, EA-206, EA-188, EA-040,EA-401 

e EA-201, submetidos a mosca do sorgo, C. isomhicata, em condigOes de 

campo. A variedade  AF-28, foi utilizada por ser considerada resistente 

ao inseto, segundo ROSSETTO e BANZATTO (1967); as outras linhagens, por 

serem conhecidas suas concentragOes em tanino, encontradas em intervalos 

mais ou menos equidistantes, den Liu dos limites de 90,12 a 1.173,11 mg/ 

100 gramas,  conform  QUADRO 4. 

3.1.2. - Prensa 

Formada por duas placas metglicas quadradas, com 8 cm, de 

lado. Nb ato da prensagem, colocava-se uma folha de papal filtro n9 1  en  

tre as placas e-estas, durante a operagão, eram submetidas a uma carga 

de 70 quilogramas. 

3.1.3. - Moscas 

Trabalhou-se com a população natural da Contwania uftghico  

La.  que infestava a cultura de sorgo, Soitghum bicotot (L.)  wench,  planta 

da  em  area  da Fa7enda Experimental do Vale do Curu, em Pentecoste, no 

Estado do Cear. 

16 
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3.2. - Metodo 

3.2.1. - Local 

Os trabalhos de campo foram conduzidos na Fazenda Experimen 

tal do Vale do Curu, em Pentecoste, no Estado do Cearg, onde, anual e 

sistematicamente, ocorrem infestagOes naturais da  mosca do sorgo. A grea 

escolhida, tradicionalmente explorada em experimentação com sorgo, situa 

va-se proxima a soqueira da variedade "Serena", evitando-se, deste modo, 

possivel evasão hospedeira. 

3.2.2. - Semeadura 

A semeadura dos genaipos de sorgo, utilizados, foi feita 

coro preconiza VIFTRA et alii  (1976): Na poca em que a emergencia das 

paniculas coincide com as proximidades do pico mgximo populacimaldaros 

ca, FIGURA 1. 

variedade  AF-28, por ser mais tardia, foi semeada com 20 

dias de antecedencia, para assegurar coincidencia de floração  coin_  os de 

mais genaipos, semeados em 25 de janeiro de 1977. 

Os dez genotipos ocuparam um bloco unico, constituído por 

linhas de cinco metros de comprimento, distanciadas de um re Lio. Para ca 

da  linha deixou-se, aproximadamente, cinquenta plantas de cada material. 

3.2.3. - DeterminagEo do Grau de Infestação 

Para a determinagEo dos graus de infestação, foram adotados 

os seguintes procedimentos: 

(a) Plantas eleitas 

O QUADRO 1, mostra as datas de semeadura e o inicio da  

emergencia das paniculas de cada genOtipo. No inicio da 

emergencia, quando as panlculas estavam com um centrne  

lo,  acima da  "folha bandeira", marcou-se, como auxilio 

de fios plgsticos coloridos, dez plantas de cada gen6ti 

po 
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(b)  Goleta  do material aos dez dias 

Dez dias apOs o inicio da emergencia das paniculas nas 

dez plantas marcadas, dois racemos de cada planta foram 

colhidos, em um total de vinte racemos, por genOtipo: 

Dez do terço superior das paniculas e dez do terço  medic).  

0 material colhido foi colocado em sacos plgsticos,  race  

bendo, incontinenti, em laboratorio, os seguintes trata 

mentos: 

aemagem - Os recemos do terço superior das paniculas, 

de cada genOtipo, foram submetidos a um mao 

do de levantamento de infestação, similar ao 

adotado por MONTOYA (1965) e LARA (1974) (es 

magamento  am  prensa) e ao de  HARRIS  (1971) 

(esmagamento entre os dedos polegar e indica 

dor). 

Assim sendo, as espiguetas ao serem destacadas dos  race  

mos eram colocadas sobre um papal filLro, previan- nteins 

talados em uma das placas metglicas, e prensadas. 1D re-

sultado de seis destas operagiries esta ilustrado na FIGU 

RA 2. 

Lacubagao - Os racemos colhidos do terço mgdio das  pant 

culas de cada genOtipo, se os colocavam em 

sacos plasticos perfurados com alfinete ento 

molOgico, a fim de permitir a sua  aeragao, 

e, posteriormente, incubados em condig6es de 

laboratOrio. Ao constatar-se que a emergen 

cia das moscas e parasitos havia cessado,  in  

continenti, efetuava-se-lhes a contagem. 

numero de moseas foi levantado pela contagem 

de suas respectivas exiivias pupais, projeta 

das para a extremidade das espiguetas. Os 

parasitos foram transferidos a uma placa de  

Petri  e contados com o auxilio de uma lupa 

estereoscOpica. 
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(c)  Goleta  do material aos vinte dias 

Vinte dias ap5s o inicio da emel'Oncia das paniculas nas 

dez plantas marcadas, de cada genotipo, colheu-se um ra 

cemo de cada planta, portanto cem racemos. 0 material 

foi colocado em sacos plgsticos perfurados com alfinete  

entomologic°  (para permitir a circulagaa do ar) e deixa 

do a incubar em condigOes normais de laboratOrio. 

Cessada a emergencia das moscas e parasitos do material incu 

ha  do, procedeu-se a contagem especifica dos insetos emergidos, adotando-

se o mesmo  criteria  descrito no item (3.2,3. b.). 

Anglise de Tanino 

Obteve-se o teor de tanino contido nos grgos dos genOtipos 
(*) 

de sorgo estudados, pelo metodo  calorimetric°  de FOLIM  DENTS . As ana 

lises para este fim foram realizadas no LaboratOrio de Fisiologia de 

Plantas Cultivadas do Departamento de Fitotecnia do CenLlu de Ciencias 

Agrarias da Universidade Federal do Ceara. 

3.2.5. - Dados Climgticos 

Os dados de terperatura e umidade relativa, QUADRO 2, preva 

lecenmes no ambiente em que decorreram as investigagaes de campo foram 

coligidos de uma unidade meteorolOgica, existente nas proximidades da  

area  experimental, vinculada ao Departamento de Engenharia AgricolaeEda 

fologia do CenLru de Ciencias Agrrias da U.F.C. 

3.2.6. - Anglise dos Dados 

0 cglculo das percentagens de infestação, em cada genotipo 

foi feito a partir dos numeros de espiguetas e exuvias observados. 

Calculou-se o coeficiente de correlaggo entre as percentagens 

de ataque e os teores de tanino. Adotou-se o nivel de 5% de probabilida 

de para a significancia estatistica. 

(*) In: A.O.A.C. - Association of Official Agricultural Chemists. Was 
hington 4, D.C. 832 p. 1975. 



4. - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. - Emergencia das Paniculas 

No QUADRO 1 encontram- se as datas de semeadura das linhagens 

de sorgo estudadas e relativas ao inicio da emergencia de suas paniculas. 

Nota-se que no houve coincidencia de floração entre os genaipos testa 

dos. 0 periodo de floração teve inicio em 05 de março de 1977 com a va 

riedade  AF-28 e a linhagem EA-444, terminou em 01 de abril de 1977 com a 

linhagem EA-116, registrando-se, portanto, uma variação de 27 dias. 

Por outro lado, a FIGURA 1 mostra que a faixa de variação, 

na qual ocorre o inicio da emergencia das paniculas dos genaipos estuda 

dos, coincide, segundo VIEIRA et alii (1976) com uma população infestan 

te da C. 40Aghicaa, satisfatOria aos propOsitos desta pesquisa. 

Considerou-se satisfatOria a população infestante, por ser 
- - 

capaz de promover um ataque em nível suficiente a discriminação entre os 

genotipos, no que tange aos seus graus de suscetibilidade, Assim sendo, 

admitiu-se serem vglidos os testes dos procedimentos para se levantarem 

os graus de infestação e  parasitism°,  a saber: Esmagamento de espiguetas 

aos 10 dias, apOs o inicio da emergencia das paniculas; emergencia, de 

adultos da rosca do sorgo e dos seus parasitos, de raceros incubados em 

laboratOrio. 

4.2. - Dados Climgticos 

As condigaes medias de temperatura e umidade do ar, prevale 

cantes no transcurso do período em que ocorreu a emergencia das panicu-

las e estas, submetidas :as populagaes infestantes da C. zoitghicaa e dos 

seus parasitos, foram 269C e 88% de umidade relativa, lespectivamente,  

conform  o QUADRO 2. 

Comparando-se essas condig6es  cam  aquelas em ocorrencia ao 

tempo da pesquisa de VIEIRA et alii (1976), FIGURA 1, verifica-se repre 

sentarem os níveis nos quais as populag6es da mosca foram encontradas em 

fase de abundância. 
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Em face do aspecto discutido, a semelhanga do item anterior, 
admitiu-se ser vaido o teste dos procedimentos a serem utilizados no 

levantamento dos graus de infestação e  parasitism°.  Esses procedimentos 

acham-se descritos no item (4.3.), e analisados no item (4.4.). 

4.3. - Infestação da Mbsca 

Sob este titulo foram estudados Lies procedimentos para  le  

vantamento dos graus de infestagão de paniculas de sorgo pela C. soAghi 

caa. Buscou-se o estabelecimento de graus relativos, que permitissem 

discriminar os níveis de ataque emocorrencia  en Lr diferentes genomas 

da  gran-Linea.  

Investigaram-se os seguintes procedimentos: 

4.3.1. - Prensagem de espiguetas 

Este procedimento foi adotado dez dias depois do inicio da 

emergencia das paniculas, esmagando-se as espiguetas apOs serem destaca 

das do racemo. Para a adoção da  tecnica foram considerados os resultados 

de MONTOYA (1965),  HARRIS  (1971) e LARA (1974). Assim sendo, realiLdo o 

esmagamento, procedia-se a contagem das manchas vermelho-alaranjadas, im 

pressas pelas larvas da mosca no papel de fil Lio existente enLie as pia 

cas (1q  prensa, FIGURA 2. 

A FIGURA 3  rostra  a fotografia de seis discos de papel de 

filtro, onde  so  apresentadas as impress6es deixadas pelo contelidodases 

piguetas de seis diferentes linhagens de sorgo, submetidas ao esmagamen 

to. 

Observando-se as impress6es das 10 linhagens em estudo, a 

semelhança da  FIGURA 3, constata-se, nas cores das manchas, uma transi 

gao que vai desde o amarelo p.glido  at  ao vermelho intenso. OuLlussim, 

atentando-se para a ãrea das manchas, indicativas da presença de larvas, 

nota-se a ocorrencia de uma sensível variação, a qual pode significar 

ocorrencia de mais de uma larva por espigueta, no caso das maiores. A 

possibilidade da existencia de mais de uma larva, por espigueta, foi de 

ronstrada por  WALTER  (1941) e HERNANDEZ (1971). 
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Em face dos resultados obtidos, constatou-se, por interm6dio 

deste procedimento, infestag6es em todos os genotipos testados. Entretan 

to, para se quantificarem os nUmeros de larvas, tal  procedimento foi 

julgado inadequado devido a falta de precisão. Este modo, no serviu 

para os propositos do presente trabalho. 

O procedimento em discussão, apesar de no se prestar aos 

propOsitos da testagem da  hipOtese em estudo, apresentou o  merit°  de  con  

firmar a existencia de população infestante, corroborando com os aspectos 

que  ho  sido discutidos nos dois itens anteriores. Outrossim, a existen-

cia de larvas em desenvolvimento no material submetido a prensagem, era 
esperado, devido as seguintes evidencias. 

(a) Adultos da  C. Amghicota foram observados a visitaram to 

das as linhagens, muito dos quais eram femeas que desen 

volviam as atitudes típicas do mecanismo de oviposigão 

tal  colic  descrito por HERNANDEZ (1971); 

(D) As espiguetas submetidas a prensagem eram de rocemos do 
terço superior das paniculas, sendo portanto, as que so-

freram o maior tempo de exposição a população infestante, 

durante todo o período de suscetibilidade diria, como 

foi discutido por DOERING e RANEOLPH (1963) e SANTOS 

(1974c). 

4.3.2. - Incuhagão de racemos colhidos aos dez dias 

Os dados referentes ao numero de adultos (expressos pelos 

numeros de exuvias) emergidos de cada  genotipo, a partir de racemos do 

terço m6dio das paniculas, colhidos ap6s dez dias do inicio da emergen 

cia das mesmas e incubados em laboratOrio, encontram-se no QUADRO 3. 

Observando-se o quadro, referido, constata-se que as linha  

gems  EA-276, EA7-116, EA-444 e EA-188 apresentaram zero por cento de in- 

festagao, enquanto as demais, evidenciaram infestag6es em diferentes 

niveis. 
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A ausencia de infestação nas quat_uo linhagens indicadas, ma 

nifestada pelo procedimento em discussao, não deve ser aceita  coup  ver-

dadeira, em face dos seguintes aspectos: 

(a) As paniculas dos 10 genaipos, constatou-se-lhes visita 

das por femeas em oviposigao, o que confirma a indicação 

de VIEIRA et alii (1976), cuja curva de flutuação popula 

cional foi reproduzida na FIGURA 1. Oullossim, este as 

pecto serve para confirmar a não interferencia das dife-

renças nas datas de floração,  comic rostra  o QUADRO 1; 

(b) Os racemos submetidos ao procedimento em menção foram 

colhidos das mesmas paniculas e no mesmo instante que 

aqueles submetidos a prensagem. Pela prensagem, item 

(4.3.1.), constatou-se infestação nas dez linhagens em 

estudo; 

(c) Os racemps utilizados na incubação sofreram um período 

de exposição a infestação da população ria  mosca, abran-
gendo todo o período de suscetibilidade diria das _pani 

culas, segundo ERING e RANDOLPH (1963) e SANaUS (1974c). 

Ademais, o segundo trabalho, citado, foi conduzido no 

mesup local que este em discussão; 

(d) A antese de todas as flores de uma panícula ocorre entre 

o 49 e 99 dias, apos o inicio da  sua emergencia, corro 

verificaram AYYANGAR e RAO (1931) e QUINEYetalii (1958), 

citados por  WALL  e  ROSS  (1970). Outrossim, segundoGRAHAM 

(1916), o tempo medio requerido para a deiscencia de 

todas as flores de uma panicula e de sete dias. 

Em virtude dos aspectos discutidos, a coleta de racemos para 

incubação aos dez dias, apOs o inicio da emergencia das paniculas, reve 

lou-se um procedimento insatisfatOrio aos objetivos da  pesquisa em  discus  

são, por não ensejar precisão aos levantamentos dos graus de infestação. 
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Como uma possível explicação para o grau zero de infestação 

nas linhagens EA-276, EA-116, EA-444 e EA-188, poder-se-ia apontar a 

dessecação do material, apos a colheita, e/ou a insuficiencia dos mesmos 

em substrato alimentar, impedindo deste rodo, o desenvolvimento das lar  

vas,  levando-as a  mite.  Este Ultimo aspecto afigura-se viavclpelofato, 
de uma vez removidos os racemos das paniculas, estes poderem encontrar- 

-se em um estagio de desenvolvimento em que o peso seco dos grãos não 

foi suficiente para atender as necessidades nutricionais das larvas. 

0 fato de em seis das dez linhagens estudadas, haver-se  cons  

tatado infestação da C. 4oAghicaa, não invalida os raciocínios anterio 

res, pois segundo WTKNER e ATKINS (1960), KERSTING et alii (1961)3 e  

ARMSTRONG  (1963), referidos por  WALL  e  ROSS  (1970), em sorgo, a veloci-

dade de aumento do peso seco varia com o genoma e as condigOes do meio 

ambiente, dentro de limites relativamente amplos. Assim sendo, pode-se 

admitir que estas seis linhagens sejam possuidoras de genomas que lhes 

asseguram uma maior precocidade na acumulação de materia seca nos grãos, 

pelo menos suficiente ao atendimento dos requerimentos nutricionais das 

larvas da  C. zoAghicota. 

Os aspectos discutidos foram aceitos como evidencias fortes 

para a contra-indicação da  coleta e incubação de racemos ou paniculas, 

aos dez dias, apOs o inicio da emergencia, com o propOsito de ava3iagao 

dos graus de infestação promovidos pela mosca do sorgo e seus parasitos. 

4.3.3. - Incubação de racemos colhidos aos vinte dias 

Os dados referentes ao numero de adultos da  C. Acolghicota 

(expressos pelos nilmeros de exiivias pupais) emergidos de cada  linhagem 

de sorgo, a partir de raceros do terço  medic  das paniculas,coIhildosapos 

vinte dias, contados depois do inicio da emergencia das mesmas e incuba 

dos em laboratorio, encontram-se no QUADRO 4. 
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Pela observação ao quadro em Leferencia, constatam-se infes 

tagOes da mosca nos dez genotipos estudados. Esses dados, coluna (f),  co  

telados com os equivalentes do QUADRO 3, mostram aumentos de mais de 

tres vezes na infestação, com exceção apenas das linhagens EA-206 e 

EA7040. 

Havendo-se constatado infestação em todos os genOtipos e, a 

luz dos aspectos discutidos nos itens anteriores, o procedi manto em dis 

cussao foi julgado satisfatOrio para os prop6sitos da testagem hipOte-

se do presente trabalho. Assim sendo, a coleta e incubação de racemos do 

terço nédio das paniculas, vinte dias al:Zs o inicio da emergencia das 

mesmas, enseja o levantamento dos graus relativos a infestação da C. 4040' 

himea em diferentes gen6tipos de sorgo. A esses graus, se definidos se 

gundo as recomendagOes de VILLRA et alii (1976), concernentes a curva de 

flutuação da população infestante, poder-se-g atribuir credibilidade, no 

que tange a capacidade de fiermitir a discriminação entre os genOtipos, 

quanto a.s diferenças de suscetibilidade ao ataque da C. 4o49hic0ta. 

O fato de as linhagens EA-206 e EA-040, sobretudo esta 

ma, haverem apresentado um pequeno incremento entre as infestagOes„ medi 

das pelos ntirerqs de exilvias, por 100 flores, nas coletas de racemps com 

dez e vinte dias, transcorridos apOs o inicio da emergencia das panicu 

las, conforme QUADROS 3 e 4, respectivamente, pode ser admitido como uma 

evidencia favorgvel g explicação exarada no item anterior, em que foram 

apontadas a dessecação do material e/ou sua insuficiência em substrato 

alimentar, como os responsgveis pelos graus zero de infestação observa 

dos (QUADRO 3). Deste nodo, linhagens que apItsentassem graus de infesta 

ggo bem acima de zero, não deveriam apresentar grandes aumentos nestes 

valores, quando medidas como no QUADRO 4, tal como a linhagem EA-0'40.Uba 

linhagem nesta situação, seria suficientemente precoce, no tocante a acu 

mulação de mataria seca nos grãos, ao ponto de apois o decimo dia,  decor  

rido do inicio da emergencia das paniculas, jg não rais serem estas, sus 

cetiveis a posturas da  C. umghicota, sobretudo em presença de outras 

linhagens ou mesmo outras paniculas da mesma linhagem, porem, mais prOxi 

mas da data do inicio da emergencia, portanto, mais tenras, ou em outras 

palavras, ainda na fase de suscetibilidade diria, tal  caw  o foi  demons  

trado por DOERING c RANDOLPH (1963) e SAMOS (1974c). 



Finalmente, resta discutir o processo de contagem  Jos  -MIME 

ros de adultos emergidos. A contagem destes, foi realizada de acordo com  

HARRIS  (1970), pela observação das exdvias pais projetadas para as pcn 

tas das espiguetas, deixadas pelos adultos depois de emergirem. 

A determinação da  quantidade de adultos emergidos, por meio 

da inspeção de exdvias  pupa's,  mos Liou-se vantajosa pelo fato de incluir  

na contagem  at  mesmo os adultos emergidos no campo, antes da coleta dos 

racemos. 

0 surgimento de adultos antes de vinta dias, contados a par 

tir do inicio da emergãncia das paniculas, e possivel, e abrange, segundo 

SANTOS (1974b), mais de 50% dos individuos em desenvolvimento nas mesmas. 

Correlação Entre o NI-liner°  de Mbscas e a Concentração em  Tani  

no 

O QUADRO 4 mostra os teores de tanino em mg/100g, coluna (d), 

e os numeros de exuvias pupais da C. zonghimea em 100 flores, coluna 

(f), encontrados nos genOtipos de scrgp expostos a infestação da  mosqui-
nha, durante 20 dias, contados a partir do inicio da emergencia das  pant  

culas Estes resultados, tambem são mostrados na FIGURA 4. 0 tempo de 

exposição, referido, conforne os aspectos discutidos no item (4.3.3.), 

atende aos requisitos necessgrios a testagem da  hipOtese do presente tra 
balho, que e: Os graus de infestação da C. isonghicota correlacionam-se 

negativamente com os teores de tanino dos genOtipos de sorgo, por ela 

infestados. 

Correlacionando-se os valores da  coluna (f) com os da coluna 

(d), ambas do QUADRO 4, encontrou-se um valor para o coeficiente de cor 

relação Cr), igual a -0,13. Este valor, avaliado pelo teste de "t" ao 

nivel de 5% de probabilidade, não se mostrou estatisticamente significa 

tivo. Assim sendo, a hipaese proposta não pode ser aceita. 
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Em face dos resultados alcançados com o presente trabalho e 

levando-se em consideração as recentes conclus6es a que chegou ROSSETTO 

(1977), admitiu-se não haver correlação entre os teores em tanino dos 

genotipos de solgo estudados e os graus de infestação da C. zomhicota. 

ROSSETTO (1977), em estudo comparativo com as variedades 

Sart e  AF-28, respectivamente, a mais suscetível e a mais resistente ao 

ataque da praga em discussão, com que ha trabalhado,  demons Liou que a se 

gunda delas pode ser considerada não preferida para oviposigão. Contudo, 

essa não pLeferencia para oviposigão não devida a ausencia de atrativi 

dade da variedade, pois, a mesma, foi igualmente procurada pelos adultos 

da  husquinha. ObservagOes realizadas  am  laboratOrio, com auxilio de lupa 

estereoscOpica, demonstraram que as femeas em oviposigão fizeram tentati  

vas  para ovipositar nas duas variedades, conseguindo-o em Sart e falhan 

do bastante em  AF-28. Isto aconteceu porque as flores em  AF-28 são mais 

fechadas e  so  raramente as mosquinhas conseguem inserir o  ovipositor  em 

seu interior. 

barreira mecânica criada pela morfologia das  floret,  propi 

cia os dois seguintes resultados: Diminuição na quantidade de ovos pos 

tos e redução no nilmero de adultos emergidos a partir dos ovosquechegam 

a ser ovipositados. Fste Ultimo aspecto deve-se a possibilidade de que 

os ovos não fiquem satisfatoriamente localizados, obstaculizando deste 

modo, a sobrevivencia das larvas neo-natas. 

A, possibilidade da  insatisfat6ria localização dos ovos leva 

a um outro problema: A dificuldade em se avaliar a resistencia dos mate- 

riais, em face dos possíveis efeitos de antibiose ou não preferencia 

para alimentação das larvas. 

As dificuldades de interpLetagão da resistencia a c. zonghi 

caa, em genaipos de sorgo, advindas com a possibilidade de ocorpgncia 

da barreira mecânica, antes descrita, podem ser satisfatoriamente contor 

nadas, se se trabalhar com poucos genomas, adotando-se, destarte, as 

tecnicas estabelecidas por ROSSETTO (1977), quais sejam: Enxertia artifi 

cial de ovos em flores e testes de oviposigão em laboratOrio,  cam  as pa-

niculas seccionadas e colocadas em gaiolas. 
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Estas duas t i ecncas, conforme experiência do pr6prio autor , 

ROSSETTO (1977),  so  morosas e muito laboriosas. Assim sendo, prestam7-se 

apenas para o estudo de um pequeno nUmero de materiais. Entretanto, se 

gundo  PAINTER  (1951), em certas fases do estudo da Lesistência de plan-

tas a insetos, a quantidade de materiais estudados pode ser mais impor 

tante que um alto grau de preciso. Isto, seguramente ocorre, quando se 

testa uma coleção com a finalidade de se identificarem genOtipos que se-

jam fontes de resistência. 

Em uma situação  comp  a que foi descrita, tendo em vista o 

sorgo, o procedimento analisado no item (4.3.3.) pode ser adotado com efi 

ciência, permitindo que se discrimine, entre os materiais testados, OS 

que sao possivelmente portadores de resistencia a C. soAghicaa. ApOs 

esta triagem, torna-se perfeitamente exequível a adoção das tecnicas es 

tabelecidas por ROSSETTO (1977), para o estudo dos materiais julgados  

CORD  resistentes, pelo procedimento anterior. 

O procedimento discutido no item (4.4.3.), ter a maior credi 
— 

bilidade, se for adotado em paniculas, cuja floração seja a mais unifor 

me possivel. Isto -4, a antese esteja ocorrendo, simultaneamente, para to 

do o material em estudo. 

Retornando ao problema da  hipOtese testada neste trabalho 9 

vale destacar que a mesma foi estabelecida, assim como os dadosparaoseu 

julgamento, foram coletados antes da publicação do trabalho de ROSSETTO 

(1977), o qual, em  carter  pioneiro, veio esclarecer o tipo de resistQn 

cia da linhagem  AF-28, bem como estabeleceu as tecnicas de enxertia arti 

ficial de ovos e testes de postura em paniculas seccionadas. 

Observando-se a FIGURA 4, verifica-se que a linhagem  AF-28 

mostrou-se mais uma vez, um material resistente. A mesma figura permite, 

tambem, que se classifiquem como resistentes, as linhagens EA-003 e EA-

188. Assim sendo, estes dois latimos genomas devem ser submetidosanovos 
testes, com a finalidade de se avaliar com maior precisão, os seus com 

portamentos, face aos ataques da C. 6otghieota. Esses novos testes, devem 

ser os estabelecidos por ROSSETTO (1977). 
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4.5. - Parasitos Observados 

Os dados referentes aos niimeros de parasitos observados  so  

apresentados nos QUADROS 3 e 4, respectivamente, colunas (d) e (e). Dos 

totais representados nestas, mais ou menos 70% correspondem a Eupamm 

popa Giro, 1917 (Flym., EupeImidae) e, o restante, a Tettbrati.chws sp. 

(1-1,srm., Eulophidae). 

Todos os esp&imes de Tet&a6tichuz que emergiram dos racemos 

incubados, quando comparados as fotografias apresentados por LARA (1974), 

mostraram-se bastante semelhantes aos referidos pelo rdimero 1. 

Analisando-se os resultados obtidos com o presente trabalho, 

verifica-se serem os mesmos coerentes com os de GELRING (1953), PASSLOW 

(1958), LARA (1974) e SANTOS (1974a). Isto os principais parasitos da 

C. 4oAghicota em ocorr&cia no Brasil, e  at  agora constatados,  sac,  Et-

pamm popa e TetAcotichu6 sp. 



5. - RESUMO E CONCLUSO-ES 

Em janeiro de 1977, instalou-se um experimento na Fazenda 

Experimental do Vale do Curu, em Pentecoste, Estado do Ceara objetivan 

do a testagem da seguinte hipOtese: Os graus de infestação da Contwania 

6omhicota correlacionam-se, negativamente, com os teores de tanino dos 

genaipos de SoAghum bicam, por ela infestados. 

Os genaipos EA-003, EA-276, EA-116,  AF-28, EA-444, EA-206, 

EA-188, EA-040, EA-401 e EA-201, utilizados como tratamentos, tiveram 

seus teores em tanino, previamente analisados. Os intervalos dos teores 

em tanino foram mais ou menos equidistantes, dentro dos limites de 90,12 

a 1.173,11 mg/100g. 

Para se determinarem os graus de infestagHo da mosca, utili 

zaram-se tres procedimentos para que, dentre eles, fosse escolhido  ague 

le  que melhor atendesse aos requisitos para a testagem da hipotese supra. 

Foram investigados os seguintes procedimentos: Prensagem de espiguetas; 

incubação de rocemos colhidos aos dez dias, apOs o inicio da emergencia 

das paniculas e incubagHo de racemos colhidos aos vinte dias, apOs o ini 

cio da emergancia das paniculas. 

Paralelamente, identificaram-se os inimigos naturais da C. 

dsotghicaa, especialmente os parasitos. 

Em face dos resultados alcançados, e na condição em que foi 

conduzido o experimento, conclui-se que: 

- No existe co/L,elaga,o enLI os graus de infestação 

da mosca e os teores de tanino dos genOtipos de sor  

go; 

30 
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II. - A incubação de racemos colhidos aos vinte dias, ap5s 

a emergQncia das paniculas, o procedimento que me-

lhor preenche os requisitos necess:irios a testagem dp  
hipOtese do presente trabalho, Assim sendo, este  pro  

cedimento deve ser Lecomendado para a triagem de mate 

riais, possivelmente portadores de resistencia;  

III. - Etipamuz popa Gir., 1917 (Fim, EupeImidae) e TetAaZ 

tichuz sp. (-15rm., Eulophidae),  sac)  parasitos da Con,ta 

Alnia zoAghicaa no Vale do  Curs,  no Estado do Cear, 

Brasil. 
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QUADRO 1 - Datas da  Semeadura e Inicio da Emer6ncia das Paniculas de Dez 

Linhagens do SoAghlim bicetot (L.) Mbench. Pentecoste, CearFL, 

Brasil, 1977. 

Linhagens de Sorgo Data das 
Semeaduras 

Inicio da Etergemcia 
das Paniculas 

EA-003 25.01.77 21.03.77 

EA-276 25.01.77 13.03,77 

EA-116 25.01.77 01.04.77 

AF-28 05.01.77 05.03.77 

EA-444 25.01.77 05.03.77 

EA-206 25.01.77 20.03.77 

EA-188 25.01.77 23.03.77 

EA-040 25.01.77 19.03.77 

EA-401 25.01.77 27.03.77 

EA-201 25.01.77 26.03.7'7 



Meses U. R. (%) Temperatura (9C) 

38. 

(*) 
QUADRO 2 - Medias Mensais Compensadas da Temperatura do Ar e Porcenta 

gens de Umidade Relativa, Observadas na Estação Experfrient& 

do Vale do Cur6, Durante a Realização do Experimento. Pente  

caste,  Cear, Brasil, 1977. 

Janeiro 26,8 

Fevereiro 26,2  

Margo 26,0 

Abril 26,1 

Maio 26,1 

(*) Dados fornecidos pelo Departamento de Engenharia  Agricola  e Edafolo 
gia do Centro de Ciencias Agrarias da  Uhiversidade Federal do Ceari.— 
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84 

88 

88 

86 



39.  

QUADRO 3 - Ntimeros Totais de Flores, de Exiivias Pupais e de Parasitos da 
Contalakiazomhicota e NiTimeros de Emavias Pupais por 100  Flo  
res em 10 Racemos de 10 Linhagens de Somhum bicotcA, Colhidos 

10 Dias ap6s o Inicio da Emer6ncia das Paniculas. Pentecoste, 
Cear, Brasil, 1977. 

Linhagens de Niimeros de Niimeros de Nilmeros de Exavias por 
Sorgo Flores Exilvias Parasitos 100 Flores 

(a) (h) (c) (d) (e) 

EA-003 622 1 1 0,16 

EA-276 322 0 0 0300 

EA-116 398 0 0 0300 

AF-28 841 4 0 0,48 

EA-444 490 0 0 0,00 

EA-206 526 71 9 13,50 

EA-188 247 0 1 0,00 

EA-040 460 65 7 '-14,13 

EA-401 464 15 2 -3,22 

EA-201 600 8 0 1,33 



40.  

QUADRO 4 - Ndmeros Totais de Flores, de Exdvias Pupais e de Parasitos da 

Contwania ulAghimea, Teores em Taninos e Ndmeros de Exdvias 

Pupais por 100 Flores em 10 Racemos de 10 Linhagens de Sotghum 

bicotot, Colhidos 20 Dias, Ppois o Tnicic da Emergencia das Pa 

nrculas. Pentecoste, Cear, Brasil, 1977. 

Linhagens de Ndmeros de Nilmeros de Teores em Ndmeros de Exdvias por 
Sorgo Flores ExCivias Taninos Parasitos 100 Flores 

(mg/100g) 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

EA-003 706 22 90,12 6 3,12 

EA-276 421 53 125,00 17 12,59 

EA-116  397 172 125,94 2 43,32 

AF  28 739 47 136,96 26 6,36 

EA-444 541 305 175,00 55 56,38 

EA-206 657 199 218,77 9 30,29 

EA-188 221 4 543,00 o 1,81 

EA-040 744 115 604,64 11 15,46 

EA-401 366 62 838,00 2 16,94 

EA-201 582 124  1.173,11 1 21,31 
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EiGURA 1 - Nilmeros de EsDecimes da Contattaia 4mghicota, Provenien 
tes de Hospedeiro Favorgvel e Curves das Medias Mensais 
Compensadas da Temperatura do Ar e das Pert2entagens de 
Umidade Relativa. Dados Colhidos na Fazenda Experimental 
do Vale do CurG, em Pentecoste, Ceara, Brasil. Extraidos 
de VIEIRA et ali (1976). 
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FIGURA 2 - Prensa Utilizada no Esnagamento das Espiguetas de 

SoAghum bicotot (L.) Mbendh na Avaliação de Infes 

tagab da  Contwania zoltghicaa  (Cog.,  1898). Fbrta 

leza, Ceara', Brasil, 1977. 
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