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PirwrlriJpiditlu\'Um (Piperaceae) produlóleo rico em safrol utilizado como pre
cursor de oolóxido de piperonila. havendo rt:llltos de sua utilização como insetici· 
da. A P. hüpidi"en'unr ~ abundame no Estado do Acre. Kndo que este tr.lbalho 
objetl\'ou 11 avaliaçllo da toJdcidade do óleo essencial paru T,.t1,briu It!Qlitur. 
avaliando-se o efeito da aplicaç!lo tópica e da uç30 por contato em diferentes 
conC'CntroiÇôcs por meio da monaJidadc:. Pana obtenção da curva de concc:ntraç30-
monalidade por contato forJm utiliz.adas placas de Petri com papel fihro impre&
nado com 0.5 ml do Óleo dilufdo em 3Cccona. ml concentruçôes que variarum de 
1.0 % a 5.0 %. Cada placa recebeu 10 larvas no quano fnstar de T. nwlilfJr. 
const ltuindo-se em uma parcew experimental. O dc:lincóUTlCllto (oi inteiramente 
casualiz.ado com oito tratamentoS e tres repetições. utiliz.anoo..sc o leste de Scou 
Knou para comparaçAo de mtcllas_ C:lda expcnmcnlo (oi repelido Ir!S vezes. 
realizando-se uma :málise conjunlll dos resultados. Obleve-sc valores didrios de 
monalidade par .. o cAlculo da eficitnda e a wlisc de Probit F" obter-se a 
concentrução e dose letal. A mesma metodoloai3 e delineamento cxperiment31 
(orJm adotudas par .. a obcençlo da curva concenlrJção-mortahdade por 3plicaçl\o 
tÓpica. sendo que as larvas receberam lUa rqi:lo dorsal. 0.5 11 das difurnrrs 
C{HICrlllroç6es do óleo que variaram de 2.0 % a 10.0 %. Verificou-seque o óleo tJc 
P. húpidillrn'U»1 foi lóxico para T. nwJjwr. considcrundo-se o CL" (0,08 /I dI' 
óleol em!) e DL,. (O.ooooJ " dr ól~ ml de inseto). Houve mortalidade de 
pr .. ticamente 100% n:lS concentr .. ç6es entre 2.0'" e S.O % do óleo na avaliaç!o por 
COnt3tO e nas concentr.açOc:s de: 8.0'" a 10.0 % aplicadas lopicamente. 
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Os consumidofC's Itm cxigido. cuda vez mais. prodUIOS de melhor qualidade e 
lSerltOS de rc:sfduos de pcslIcidas. Uma alternativa parJ se solucionar esse problema 
ta ulllizaçIlo conjunta dos rnttodos biolÓJico equfmico de controle de prJ,a5. O 
obJClIVO dcslll pesquis;a foí avali;aro impacto de ~icidas sobre ovos e seus efeilos 
sobre.as fases SUbs«:qÜCfllC:l dodesenvolvllncnto de duas populações de Chryj'oprrl" 
rxrt!mtI (HaJen) (Neuropterol: Chrysopidae) coletadas nas cidades de: Santo Anl6-
mo do Amparo e Lavras. MO. UtilizarJ.m-sc as mais elevadas doses dos pesticidas. 
mcornendadas pwa o controle de pragas na cultura do cafeeiro. Áaua foi utilizada no 
trJt:unenlo testonunha. As aplicaçl!n dos pesticidas ror.un realizadas por meio de 
pulverizadores manuais. Os biocnsaios (orJm conduzidos no Dc:patt.:unc:nto de: 
Entomologia da Universidade Federal de Luvrus. a 2S~2"C. UR de 7O;t10% e 
fOlofasc de 12h. UtilizOU-se delineamento experimental inteinunentecasualizado 
em esquema f310rial 2x5 com cinco repc:tiçl!n. sendo a parcela experimental 
composl:l por quatro ovos do predador. Nenhum composto afetoo 11 viabilidade de 
ovos IrJtados de ambas as populaç6cs. No entanto. elhion. tebuconazole e 
tcnubenzuron prolon'W"Jm o lempo de desenvolvimento embrion1rio e de pupas 
de: crisopldeos oriundos de LuvrolS. mas nJo afetaram o desenvolvimenlo daqueles 
onundos de Santo AntOnio do Amparo. Nenhum ~icicb afelOO a dur..çGo 00 a 
sobrevivbK:ia da fase larva! de inselos provenienles de Santo AntOnio do Amp;uo 
OU de Lavms. A fase de pupa de insetos oriundos de: Santo AntOnio do Amparo nrlo 
foi afetada por nenhum dos pesticidas. Todos os pesticidas mostrolf'Jm·se seletivos 
11 crisopldcos oriundos de Santo AntOnio do Amparo. os qu;ais (orJm mais misten· 
tes que aqueles oriundos de Lavras. 
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lbc apphC'Jlion o( Sl:mdard mcthods 10 dc:tennine lhe sclectivily of pe5licidcs 10 
nalural encmies (::.c·iIilaICS lhe exchanlc of rc:sults bc:tween countnes :md saves 
resources uscd in tCSII rcplications. The aoal of this research was 10 evaluate lhe 
efreC1S of some pesticidcs on the par.lSitism capacily of Trichogrammo p~liosum 
(Rlley) (Hymc:noptcrJ: Tncholn:unmalidac) by usin, the ' IOoC' slandard method. 
The pcsticides sprayin,s wc:re done usin, a handle spraycr. ai lhe hiahest roilCS 
rccommended 10 control pcsts in the tomatocrop. Water was used as control . The 
bioassays were canicd out in lhe Entomology Dqxutment of the "Universidade 
Federal de Lavr,lS". in Lavms. MG. 8r.lZil. in acclimaliud room at 24~I"'C. RH of 
7O;t1M. and 12h-pbotophasc:. A fully r.mdomized ex~rimenl1l1 dc:sign with five 
lreatmenls and six replicatcs was u.sed. Thc parolSitism capacíty of T. p~,it"..um 
femalcs exposed 10 treated surfac:es. as wellas offemales fromNlUgar,a blrhniella 
CZeIlc:r) (Lepidoptera: PyrJlidat') treale<! eus comainma lhe larvac and pupae 
stages WCI"C evaluated. Acetamiprid reduccd in 98.3':11 lhe parJSitism c:apac.ity of 
females exposed 10 treate<! surfaces wilh !bis compound. whereas ab3mectin. 
chlorpyrifos and catlap reduccd in I()I')%. Both accIwmprid and chlorpyrifos did 
nOl uffect thc: parusitism capacily of fcmales from lreatcd elas containing lhe 
par.uÍloid in the larvae sta&e. Howevcr. bolh abameclin and cartap reduced In 
71.6% and 80.8%. respectively. lhe parusitism C'Jp;tCity of thcse (emules. Both 
abamcctin :md 3Celarmprid rc:duced also lhe parasilism capacity of females (rom 
host eggS tre;alcd althc pupae phase ohms parJSitoid. Alllcsted compounds need 
tO be evalu:ued undcr ,recnhouse:md field conditions. 
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O adulto de RhY'IChophof'K.1 pulmarum ~ considcroldo uma das principais pr4us da 
cultura do coquC'iro e v4rWs OUlras palrneirus como o babaçu. palmeir.a predomi
nante na rc:lilW estudada.. ~ o principal vetor do nem;alóíde Rhadinuph~I~lIchu.,' 
('(J('(}phi/us Cobb .• aaenle C'JUsa! da doença do anel vermelho (Oenty eI ali . 1978). 
O estudo foi descnvolvido de abril de: 2002 ajunho de 2003 no setor de FNtia.l
tura da Escola Aarolkmca FederJl de ArJguatins. estado do Tocantins. cm uma 
área de aproximadamente um hectare cult.ivada com CtKvJ.tnlucift:ru Implanlado há 
cerca de oito anos. Na captur .. dos insetos forJm utilizadas quatro armadilh;as lipo 
alç;ap!io. sendo usado como atrJtivOS pedaços de CWllI-de-:tÇÚcar de aproxilTl3da
mente 30 ttnHmctros. amassados. Quinzenalmente foram feitas coletas. contando
se o 100al de insetos ml cada armadilha. destruindo os insetos capturados e 
renovando o m3tenal atrAivo. A broca do coqueiro foi capturada durante lodos os 
meses esludados. ocorrendo com menor incidl!nci;a durunle o perfodo de: csli;agem 
(abril. ma.io. junho. julho e 3IOStO). sendo o rnes de julho com menor incidtncia. 
apenas 13 insetos capturados. A maior incidblcia OCOfTeU no pcriodo chuvoso 
(novembro. dezembro. janeiro. fevereiro e março). apresentando m:lior incidtncia 
no mb de fev~iro com 257 insetos capturados. Os resultados do estudo SUlerem 
o monitoramento dcslll praia na região dur.mle todo o :mo. dispensando atençGo 
especial dur.mle O período chuvoso. 
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