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RESUMO 

 

A produção de tomate tem anualmente a sua produtividade comprometida pela alta incidência 

de doenças e pragas. Entre as pragas chaves, a traça do tomateiro pode causar perda de 100% 

do cultivo e a mosca branca além das perdas diretas, afeta indiretamente através da 

transmissão de doenças. O monitoramento dessas pragas é importante, pois determina o inicio 

da infestação e nível de população no cultivo possibilitando maior efetividade de controle 

com redução de perdas para o produtor. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a 

eficiência da “armadilha multifuncional” com atrativo alimentar e cromotrópico amarelo na 

atração de captura das duas pragas. O experimento foi conduzido em 4 cultivos de tomate da 

variedade Grazianni, 3 cultivos protegidos e 1 a campo com 10.000/m2 em diferentes estádios 

fenológicos da planta, no distrito da Warta-PR. A instalação foi em 2020 e as avaliações 

ocorreram semanalmente, por um período de 9 semanas. Avaliou-se a presença dos insetos em 

3 trifólios de 10 plantas aleatoriamente e, a substituição das armadilhas as quais eram levadas 

ao laboratório para contabilização dos insetos capturados. Os resultados foram divididos 

comparando-se os diferentes estágios de vida dos insetos monitorados com os adultos 

capturados na armadilha. A armadilha não apresentou correlação com a avaliação visual, 

sendo, neste caso, inapta ao monitoramento, porém, nas condições avaliadas a armadilha foi 

apta na captura em massa da mosca branca. Não houve captura significativa de inimigos 

naturais e outros insetos benéficos. Outras colorações e atrativos devem ser testadas para a 

armadilha. 
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ABSTRACT 

 

Tomato production has its productivity compromised annually by the high diseases and pests 

incidence. Among the key pests, tomato moth can cause 100% crop loss and whitefly, in 

addition to direct losses, affects indirectly through disease transmission. The monitoring of 

these pests is important, as it determines the beginning of the infestation and population level 

in the crop, enabling greater control effectiveness with reduced losses for the producer. Thus, 

the objective of this work was to evaluate the efficiency of the "multifunctional trap" with 

food attractant and yellow chromotropic agent in attracting the capture of the two pests. The 

experiment was carried out in 4 tomato crops of the Grazianni variety, 3 protected crops and 1 

in the field with 10,000/m2 at different phenological stages of the plant, in the district of 

Warta-PR. Installation was in 2020 and assessments took place weekly for a period of 9 

weeks. The presence of insects was evaluated in 3 trifoliates of 10 plants randomly and the 

replacement of traps which were taken to the laboratory to count the captured insects. The 

results were divided by comparing the different life stages of the monitored insects with the 

adults captured in the trap. The trap showed no correlation with the visual evaluation, being, 

in this case, unsuitable for monitoring, however, under the conditions evaluated, the trap was 

able to capture the whitefly in mass. There was no significant capture of natural enemies and 

other beneficial insects. Other colors and attractants must be tested for the trap. 

 

Keywords: attractiveness; tomato pests; monitoring; whitefly. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O Estado do Paraná é um dos maiores produtores de tomate do Brasil, com estimativa 

de produção na safra 2020/21 de mais de 232 mil toneladas (SEAB, 2021). Os insetos que 

atacam a cultura podem ser agrupados em: vetores de viroses, minadores, desfoliadores e 

broqueadores de frutos (PRATISSOLI; ALEGRE, 2015).  

Dentre eles destacam-se, a Tuta absoluta - um microlepidoptero da família Gelechiidae, 

ocorrendo no Brasil durante todo o ano principalmente nos períodos mais secos, com queda 

na população em períodos chuvosos. Seu ciclo dura em torno de 30 dias e as lagartas se 

alimentam do parênquima foliar, onde forma uma galeria de contorno irregular nos folíolos 

tendo a possibilidade também de se alimentar dos frutos e caule; e a Bemisia tabaci um 

hemíptero da família Aleyrodidae, que causa danos diretos pela sucção de seiva e ação 

toxicogênica através da alimentação. O ciclo do inseto dura em torno de 15 dias e a praga 

pode transmitir doença causada por fungo, conhecida como fumagina além de transmitir 

fitoviroses (MOURA et al., 2014).  

O crescimento da doença fumagina é uma consequência indireta da alimentação da B. 

tamaci, inseto que excreta substância açucarada e pegajosa em resposta á excessiva 
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alimentação de seiva. Quando essa substância tem contato com a luz do sol favorece o 

crescimento do fungo negro Capnodium sp, na superfície da folha (Oliveira et al., 2001) 

No Brasil os inseticidas químicos são as principais ferramentas utilizadas para o 

controle destas pragas e o uso tem sido o principal método de controle de pragas na cultura do 

tomate, o que resulta na baixa efetividade dessa estratégia pelo desenvolvimento de pragas 

resistentes, além da eliminação de insetos benéficos, inimigos naturais e resíduos de produtos 

em frutos. Visando a diminuição desse problema a execução das práticas do manejo integrado 

de pragas do tomate proporciona ao agricultor economia e proteção ao meio ambiente e saúde 

humana (LINS, 2019). Os métodos alternativos e menos contaminantes devem ser adotados, 

reduzindo os impactos sobre o agroecossistema. O uso de armadilhas adesivas coloridas é 

uma alternativa no monitoramento que atraem os insetos pela cor, podendo ser atraídos 

dependendo da espécie (Santos et al., 2008). 

O agricultor realiza muitas vezes aplicações de inseticidas pelo sistema convencional de 

controle com pulverizações calendarizadas, se baseando na presença dos insetos no cultivo 

(GUEDES; PICANÇO, 2012). O uso de forma excessiva e sem critério de agrotóxicos no 

cultivo de tomate pode ser ineficaz pelo surgimento de insetos resistentes ao produto químico 

(BIONDI et al., 2018). 

Dentre as principais formas de monitoramento, um dos pilares do MIP, está à utilização 

de atrativos alimentares e a atração cromotrópica, através de armadilhas coloridas untadas 

com óleo ou cola entomológica. Estas possibilidades são mais baratas e tem maior 

disponibilidade quando comparadas a outras, como os feromônios (GOULART, 2012). O 

monitoramento das pragas no cultivo é o componente “chave” de um programa de manejo 

integrado de pragas no tomate, e o uso de inseticidas deve ser realizado quando a intensidade 

do ataque da praga é igual ou maior que o nível de controle ou de ação (WALGENBACH, 

2017). 

O monitoramento da T. absoluta é geralmente feito com armadilhas de feromônio 

sexual sintético, indicando assim a chegada das mariposas e o nível de infestação, indicando o 

momento de aplicação de inseticida químico ou biológico (MOURA et al., 2014). Entretanto, 

os produtos comerciais a base de feromônio são substâncias que nem sempre estão 

disponíveis e apresentam valor elevado aumentando o custo de produção (GOULART, 2012).  

Para B. tabaci, o monitoramento é feito através de armadilhas adesivas que permite a 

avaliação diária identificando a chegada dos adultos na lavoura e o melhor momento de 
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aplicação de produtos químicos (MOURA et al., 2014). Entretanto, não há registro de 

armadilhas que façam, através da mesma estrutura física, a atração e captura destas espécies, o 

que seria vantajoso no sentido de facilidade e agilidade no processo além de menor custo de 

monitoramento. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atratividade e capacidade de captura de 

uma armadilha com atrativo alimentar e coloração amarela, quanto à atração e captura de T. 

absoluta e B. tabaci na cultura do tomate. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no distrito da Warta/PR em Londrina/PR (altitude média 

de 608 m e clima subtropical úmido do tipo Cfa pela classificação de Köppen) em área de 

cultivo protegido de tomate. 

A armadilha utilizada para as avaliações é constituída de uma placa adesiva de 

cartolina de coloração amarela, sustentada por duas alças de arame possibilitando a instalação 

no campo com amarração de barbante (Fig. 1). O atrativo alimentar Acttra® (UPL, Campinas, 

Brasil) foi instalado na parte superior da armadilha.  

 

Figura 1 - Armadilha com atrativo alimentar e cromotrópica instalada em estufa em 

Londrina-PR (Julho de 2020). 
 

 

Fonte: Autores (2020) 
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A instalação das armadilhas ocorreu em 4 áreas de 2 propriedades diferentes sendo 3 

áreas em estufas de 10.000/m2 e uma área a campo com as mesmas dimensões, em diferentes 

estádios fenológicos de desenvolvimento da planta, com uma armadilha por área. As 

armadilhas foram instaladas acima do dossel das plantas e foram suspensas conforme as 

plantas foram se desenvolvendo.  

Foram feitas coletas nas armadilhas e avaliações nas plantas semanalmente.  

Observadas 10 plantas por estufa, caminhando em zig-zag no sentido do comprimento da 

estufa. Também, observou-se 3 trifolhos por planta, verificando a ocorrência de mosca branca 

e traça na fase de ovo, jovem e adultos. As armadilhas permaneceram no campo por um 

período de 9 semanas com delineamento em blocos ao acaso. A placa adesiva da armadilha 

foi substituída semanalmente.  

Aplicou-se análises de correlação e regressão comparando os dados coletados nas 

armadilhas e dados monitorados nas plantas. A partir das análises feitas, os resultados foram 

comparados para insetos nas plantas e os adultos capturados na armadilha.  Assim, as 

comparações realizadas foram: a) ovos de T.absoluta nas folhas vs. mariposas coletadas na 

armadilha; b) lagartas vs. mariposas na armadilha; c) ovos e ninfas de mosca branca nas 

plantas vs. adultos na armadilha e d) adultos de mosca branca nas plantas vs. adultos 

capturados. Também foram avaliados os eventuais insetos inimigos naturais e outros insetos 

não-praga. 

Foram utilizadas 4 áreas para avaliação. Foi utilizada a cultivar Grazianni de tomate. 

Numa primeira área em sistema protegido o plantio foi realizado em 15/05/20 e a instalação 

da armadilha no dia 07/07/20 (A). Em outras duas áreas o plantio foi realizado no dia 

07/06/20 e a armadilhas foram instaladas em 07/07/20 (B e C), a área B foi conduzido em 

cultivo protegido e C foi conduzido em cultivo aberto. Na quarta área (D) em cultivo 

protegido, o plantio ocorreu no dia 24/02/20 e a instalação dia 07/07/20. As lavouras eram 

conduzidas seguindo os tratos culturais da região. Os tratamentos fitossanitários foram 

registrados.  

Os resultados obtidos foram avaliados e comparados por análise de correlação, análise 

de variância com 95% de confiança e teste de regressão no programa estatístico R.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos nas coletas das armadilhas e observações nas plantas são 

apresentados (Fig. 2 a 5). Na Figura 2, pode-se observar os resultados de adultos da traça em 

armadilha e ovos nas plantas.  

 

Figura 2 - Comparação entre insetos adultos da traça capturados na armadilha e ovos de traça 

observados nas plantas do cultivo de tomate. Londrina-PR (Julho-Setembro 2020). 

 

 

 

 

 

* 
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Fonte: Autores (2021). 
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correlação de 44% e F de 0,2302, correlação de -12%; na área D e F de 0,7486. Todos os 
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Figura 3 - Comparação entre insetos adultos da traça capturados na armadilha e lagartas 

observadas em plantas do cultivo de tomate. Warta-PR (Julho-Setembro 2020). 
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Fonte: Autores (2021) 
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Figura 4 - Comparação entre insetos adultos da mosca branca capturados na armadilha e ovos 

e ninfas observadas em estufa, em cultivo de tomate. Warta-PR (Julho-Setembro 

2020). 
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Fonte: Autores (2021). 
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Figura 5 - Comparação entre insetos adultos da mosca branca capturados na armadilha e 

adultos observados em estufa, em cultivo de tomate. Warta-PR (Julho-Setembro 

2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicações químicas e biológicas: 66, 77,73,82,86,97 e 111 DAP.            *Aplicações: 55, 66 e  71 DAP 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Aplicações: 55, 66 e  71 DAP.                                                                  *Aplicações semanais.  

Fonte: Autores (2021). 
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reflectância da coloração.  A atratividade da cor amarela também foi demonstrada na captura 

da mosca branca na cultura do melão que foram mais atrativa do que a cor azul (SILVA et al., 

2018).  

Da mesma forma que foi observado no presente estudo,  para o número de insetos 

capturados e registrados nas plantas também não observou correlação positiva para nenhum 

estágio de vida do inseto, o que também foi relatado para fato relatado em outras culturas. 

Apesar de aparentemente, a armadilha, na forma que foi utilizada, ainda não se 

justifica para o monitoramento, pode-se verificar que a mesma capturou uma quantidade 

grande de adultos da praga. Previamente, armadilhas amarelas foram propostas em associação 

com controle microbiano com Beauveria bassiana (TURANTTI et al., 2017).  

 Observou-se também que, de maneira geral, as armadilhas capturaram adultos da 

traça. Entretanto, verificou-se inconsistência no que se refere à possibilidade de 

monitoramento da praga. Os resultados podem ter sido afetados pela coloração da armadilha. 

Avaliando a atratividade de coloração para a traça do tomateiro, um trabalho realizado na 

Etiópia por Shiberu e Getu 2017, avaliou a interferência da coloração na atração da praga, 

também em tomate em estufa, com armadilhas pegajosas e puderam concluir que o inseto tem 

preferência primeiramente pelas cores branca e azul e, só depois, pela coloração amarela.  

 Normalmente, as armadilhas recomendadas para o monitoramento da mosca branca 

são armadilhas amarelas adesivas e para a traça são armadilhas com feromônios sexuais 

sintéticos de diferentes modelos, sendo o mais usual do tipo delta (MOURA et al., 2014). 

Para a captura da traça estudos consideram as armadilhas luminosas como a melhor estratégia, 

como Pezhman e Saeidi (2018), que testaram a eficiência de diferentes lâmpadas com 

comprimentos de onda específicos e armadilhas com feromônios sexuais concluindo que as 

armadilhas com iscas de dois modelos específicos: Zist bani e Behroyan podem ser utilizadas 

como uma ferramenta eficiente para a captura da traça. Oliverira et al., (2008) também 

avaliaram a armadilha luminosa com diferentes lâmpadas concluindo que lâmpadas de luz 

negra e BLB (black ligth blue) foram eficiências na captura e  podem ser utilizadas no manejo 

alternativo da praga.  

 Analisando o atrativo alimentar, trabalhos com atrativos similares ao utilizado nesse 

trabalho, como o de Engel et al., (2019) que avaliaram o atrativo em sistema de sucessão soja-

aveia avaliaram as famílias de insetos que mais foram capturadas concluindo que as famílias 

foram Curculionidae, Scarabaeidae e Noctuidae, nenhuma das duas pragas avaliadas nesse 
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trabalho. 

 Para a proposição de uma única armadilha para avaliar as duas pragas, outros atrativos 

alimentares, outras cores e parâmetros devem ser avaliados em outras condições, visando 

melhorar a eficiência na captura das pragas. 

Foram registrados os inimigos naturais crisopideos, hemerobideos, joaninhas e outros 

insetos como abelhas Apis e Irapuá. As quantidades de insetos capturados foram mínimas. Na 

área a campo (C) um número maior foi observado (Tabela 1) o que já seria esperado.  

 

Tabela 1 - Inimigos naturais capturados em todo o período de avaliação em armadilha 

multifuncional em cultivo de tomate em diferentes áreas com estádios 

fenológicos diferentes. Warta-PR (Julho-Setembro 2020). 

Área A Área B Área C Área D 

DAP Insetos 

capturados 

DAP Insetos 

capturados 

DAP Insetos 

capturados 

DAP Insetos 

capturados 

59 1 30 0 30 2 139 0 

67 0 38 0 38 4 147 0 

74 0 45 0 45 0 154 0 

81 0 52 0 52 0 161 0 

88 0 59 0 59 1 168 0 

95 0 66 1 66 0 175 0 

102 0 73 0 73 3 192 2 

109 1 80 0 80 6 199 1 

116 2 87 0 87 3 206 0 

Total: 4 Total: 1 Total: 19 Total: 3 

Fonte: Autores (2021). 

 

CONCLUSÃO 

 

A armadilha proposta não foi adequada para o monitoramento da traça do tomate. Para 

a mosca branca também não foi efetiva no monitoramento da praga. Entretanto, em futuros 

estudos poderá ser estudada em captura em massa, devido a grande quantidade de insetos 

capturados. A armadilha capturou quantidades ínfimas de inimigos naturais e insetos 

benéficos. 
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