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os três munićıpios avaliados. As perdas foram estimadas com base

na testemunha (0% de infestação) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5 Valores médios de defeitos causados por grãos brocados e tipo de
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conilon beneficiado de acordo com o tipo de café e respectivo
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Resumo

MATIELLO, José Dioenis., M. Sc., Universidade Federal de Viçosa, Se-
tembro de 2008. Perdas no rendimento e qualidade de Coffea

canephora devido a Hypothenemus hampei. Orientador: Eraldo
Rodrigues de Lima. Co-orientadores: Evaldo Ferreira Vilela e Marcelo
Coutinho Picanço

A broca do café, Hypothenemus hampei (Ferrari, 1867) (Coleoptera:

Scolytidae), representa sério problema para a cafeicultura brasileira, e no

Esṕırito Santo é considerada a pior praga para esta cultura. Apesar da

importância atribúıda a este inseto, existem poucos estudos que revelam os

danos causados por H. hampei ao café conilon (Coffea canephora). Assim

este trabalho teve como objetivo caracterizar os prejúızos causados pela broca

do café relacionados a perda de massa do café em coco e beneficiado e na

classificação do café quanto ao tipo, para a espécie C. canephora. Em lavouras

de três munićıpios do norte capixaba, Marilândia, Sooretama e São Gabriel da

Palha, no peŕıodo de colheita da safra 2008 foram coletados frutos em plantas

que apresentavam infestação por H. hampei. Os frutos foram separados em

brocados e não brocados e posteriormente colocados para secar em terreiro

de cimento até teor de água de 12% (±0,3). Os tratamentos consistiram de

amostras de 1200 frutos com ńıveis de infestação de 0, 3, 5, 10, 20, 40, 60,

80, e 100% de brocados. Para alcançar estes valores os frutos brocados foram

misturados aos não brocados em proporções equivalentes a cada tratamento.



ix

Os dados foram obtidos através da pesagem das amostras antes e depois

do beneficiamento. Houve perdas de massa significativas do café em coco

e beneficiado, nas três regiões onde o trabalho foi realizado, nos diferentes

ńıveis de infestação, havendo um aumento linear de perdas de massa de C.

canephora à medida que os ńıveis de infestação por H. hampei aumentam. As

perdas de massa ocorridas no café beneficiado foram diferenciadas nas três

regiões avaliadas, sendo que na lavoura de Sooretama, com maiores médias,

as perdas estimadas de massa dos grãos representaram 22,7% quando 100%

dos frutos estavam infestados por H. hampei, enquanto que em São Gabriel

da Palha e Marilândia este valor chegou a 19,3% e 17,9% respectivamente.

O número de defeitos dos grãos aumentou de forma linear, sendo que para

cada ńıvel de infestação dos frutos, houve um aumento de 4,78 defeitos nas

amostras da lavoura de São Gabriel da Palha e 3,65 defeitos nas lavouras de

Marilândia e Sooretama. O tipo de café não alterou até o ńıvel de 5% de

infestação dos frutos com relação a testemunha. A partir de 10% de infestação

dos frutos houve depreciações significativas no tipo de café, causando de 1

a 6,8% de desvalorização no preço dos grãos de café. Pode-se concluir que

os prejúızos que ocorrem em lavouras com altos ńıveis de infestação podem

ser bastante expressivos, principalmente devido a perda de massa do café

beneficiado.
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Abstract

MATIELLO, José Dioenis., M. Sc., Federal University of Viçosa, September,
2008. Loses in weight and quality in Coffea canephora by

Hypothenemus hampei. Adviser: Eraldo Rodrigues de Lima . Co-
Advisers: Evaldo Ferreira Vilela and Marcelo Coutinho Picanço

The coffee berry borer, Hypothenemus hampei (Ferrari, 1867)

(Coleoptera: Scolytidae), is ans important drawbacks for coffee plantations

in Brazil. In Esṕırito Santo state it is considered the most serious pest of cof-

fee plantations, however, studies on damage caused by H. hampei are scarce.

In order to evaluate the damage caused by H. hampei in green and processed

coffee and loose of quality of C.canephora, an experiment was carried out in

three places in north of Esṕırito Santo state: Marilandia, Sooretama and São

Gabriel da Palha. The coffee fruits were collected in plants infested with H.

hampei, in 2008. The samples were divided in two groups: bored berries and

no bored berries. The samples were dried in open place to obtain 12% of

humidity. The treatments consisted of 1200 coffee fruits with nine levels of

infestation: 0, 3, 5, 10, 20, 40, 60, 80, e 100 %. To obtain those treatments

bored berries bored and no bored beries were mixed. The data were obtained

by weighting the samples before and after procesing coffee. There was a signi-

ficative reduction in the mass of coffee, in the three regions studied. A linear

reduction of mass was observed when the levels of infestation were increased.

The processed coffee differed in the three places. The highest means were in

Sooretama field and the loses in the grain mass were estimated in 22,7% of
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the nominal value of the fruit infestation level while in São Gabriel da Palha

and Marilândia this value was 19,3% and 17,9% respectively. The number of

defects of the grain increased linearly, were for each level of fruit infestation

there was an increase of 4.78 defects in the samples of São Gabriel da Palha

and 3.65 defects in the fields of Marilândia and Sooretama. The coffee type

was not altered until 5% of the fruit infestation in relation with the control.

After 10% of the fruit infestation there were significant depreciation on the

coffee type, causing from 1 to 6.8% de depreciation of the value of coffee.

In conclusion, the wastes in the field with high infestations of coffee berie

borer could be very important, mainly due the the looses of mass from the

processed coffee.
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1 Introdução

A broca do café, Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: Scoly-

tidae), é considerada a praga mais importante da cultura do café em vários

páıses produtores (Barrera et al., 1990; Baker, 1999). No Brasil, segundo Ma-

tiello et al. (2002) é atualmente a segunda praga em importância para o café

arábica (Coffea arabica) e a principal para o café conilon (Coffea canephora).

Originário da África Equatorial, este inseto alcançou acidentalmente o Brasil

provavelmente em 1913, a partir de sementes infestadas trazidas do Congo

Belga para o interior de São Paulo (Souza & Reis, 1997). No estado do Esṕı-

rito Santo, apesar de sua liderança na produção de C. canephora, o manejo

fitossanitário inadequado das lavouras tem afetado fortemente a qualidade e

o rendimento do café produzido (Fornazier et al., 1993).

O inseto ataca os frutos de café desde os verdes ou chumbinhos,

cerejas e até mesmo os secos (Almeida & Cavalcante, 1964; Benassi, 2000).

As fêmeas adultas de H. hampei fazem galerias dentro do endosperma da

semente, onde se alimentam e se reproduzem causando grandes prejúızos

ao produtor, principalmente em lavouras mal manejadas em que o ńıvel de

infestação é alto. Este problema pode ser agravado quando o produtor não

reconhece as perdas e os prejúızos passam despercebidos. Os danos que

ocorrem no café arábica devido ao ataque de H. hampei, foram relatados por

Lucas (1986), onde foram constatadas perdas de até 14,5 % da massa dos

grãos em condições de extrema infestação, na região Zona da Mata - MG.

Apesar da importância atribúıda a esta praga, existem poucos estu-

dos que revelam os danos causados por H. hampei ao café conilon, dificul-

tando a tomada de decisões no momento de realizar a aplicação de medidas

de controle. A estimativa de parâmetros podem auxiliar nas recomendações

de controle desta praga, baseada em ńıveis de danos econômicos. Por ou-

tro lado, o reconhecimento das perdas pelo cafeicultor, podem incentivá-lo a
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melhorar as práticas de manejo, que levam à redução dos prejúızos causados

por este inseto.

Este trabalho teve como objetivo caracterizar os prejúızos causados

pela broca do café, na perda de massa do café em coco e beneficiado e na

classificação do café conilon após o beneficiamento em lavouras cultivadas

convencionalmente.

2 Revisão de Literatura

2.1 Padrões de infestação por H. hampei nas espécies

cultivadas.

Hypothenemus hampei foi primeiro registrado em sementes de café

na França em 1878, mas com origem desconhecida (Waterhouse & Norris,

1989). Na África foi registrado pela primeira vez em Gabon em 1901 e no

Zaire em 1903 (Murphy & Moore, 1990). No entanto, a origem real deste

inseto permanece não esclarecida (Damon, 2000).

A produção de café iniciou-se com Coffea arabica L. (Rubiaceae) e

espalhou-se rapidamente por várias partes do mundo durante o século XVI

e XVII (Damon, 2000). Provavelmente, H. hampei se espalhou por diversas

partes do mundo através de sementes contaminadas. Uma forte evidência

sugere que o café Robusta, Coffea canephora, originário do leste e centro

africano, seja o hospedeiro originário de H. hampei, devido a outra espécie

cultivada, C. arabica, preferir e ter sua origem em altitudes em torno de 1500

m, onde não há relatos da presença de H. hampei (Baker, 1984).

Dentre mais de 800 insetos registrados, associados ao café, a broca

do café é a única que se adaptou em explorar a semente desta planta (Vega

et al., 2003). Isso é notável, uma vez que a caféına é tóxica para os insetos e

nas sementes de café encontra-se em média 1,1 a 1,7% e 2 a 3% (em massa

seca) respectivamente para C. arabica e C. canephora (Mösli & Baumann,

1996).
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Alguns trabalhos realizados sobre a broca do café têm demonstrado

diferenças nos padrões de infestação desta praga, quando se relaciona C.

arabica e C. canephora. Isso se deve provavelmente a diferenças intŕınsecas

entre as espécies e condições climáticas diferenciadas nas regiões de cultivo.

Mourão (2002) pesquisou sobre as diferenças da penetração da broca nos

frutos de café conilon e arábica; seus resultados mostraram que a broca tem

capacidade de penetrar em grãos mais jovens da espécie Robusta. Isso ocorre

provavelmente devido aos menores percentuais de umidade de seus frutos

durante os estágios de desenvolvimento.

2.2 Ciclo de vida de H. hampei

As fêmeas começam a atacar os frutos de café em torno de 8 semanas

após o florescimento e se prolonga até a colheita (Baker, 1999). A fêmea de H.

hampei coloca entre 31 e 119 ovos dentro de um único fruto de café (Barrera,

1994). O ciclo de vida completo pode variar entre 28 a 34 dias, sendo 4

dias no estágio de ovo, 15 dias de larva e 7 dias na fase de pupa (Barrera,

1994). Machos podem viver de 20 a 87 dias e fêmeas em média vivem 157

dias (Barrera, 1994).

Benassi (2000), relatou alguns aspectos biológicos da infestação de

H. hampei em C. canephora, em estudo realizado em condições de laborató-

rio. Seus resultados mostraram que a broca gasta de 4 a 5 dias para penetrar,

construir galerias e câmaras e iniciar a oviposição. A duração do desenvolvi-

mento do ovo até o adulto dura 23 a 24 dias, em temperatura de 25 ◦C.

Hargreaves (1926) registrou a existência de mais de 8 gerações por

ano de H. hampei, em condições onde não há escassez de alimento. No

entanto, a disponibilidade de alimento é um fator limitante na reprodução

de H. hampei. Assim, no peŕıodo de entressafra, onde a disponibilidade de

alimento é muito baixa, a reprodução e sobrevivência deste inseto ocorre de

maneira diferenciada à safra. Baker (1999) sugeriu que a broca entraria em

estado de diapausa reprodutiva mantendo seu metabolismo mı́nimo até a

safra seguinte.
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Cure et al. (1998), constatou a existência de três gerações de H.

hampei por ano, em uma lavoura de C. arabica localizada em Paula Cândido -

MG, sendo que a primeira geração completa-se sobre frutos verdes e em ińıcio

de maturação, e as outras duas gerações ocorrem em frutos exclusivamente

maduros; no entanto, pode ocorrer até cinco gerações se o peŕıodo da colheita

se prolongar. O ciclo da broca é interrompido pela falta de frutos adequados

para oviposição, entre a colheita e o aparecimento de frutos em ińıcio de

maturação da safra seguinte, quando os adultos presentes se desenvolvem em

frutos secos da última colheita (Cure et al., 1998).

Na Colômbia, apesar do extenso peŕıodo de colheita, Montoya &

Cárdenas-Murillo (1994) registraram somente duas a três gerações por ano,

sendo confirmado por Baker (1998) quem relatou que H. hampei não é uma

praga explosiva.

2.3 Aspectos reprodutivos

A dinâmica da população e os padrões de infestação por H. hampei

são diretamente relacionados com os fatores climáticos, tais como precipita-

ção e umidade relativa (Baker et al., 1992), bem como a fisiologia das plantas

de café (Ruiz, 1995). O conteúdo de massa seca do endosperma é um fator

determinante no sucesso reprodutivo de uma fêmea de H. hampei. Sementes

com conteúdo de massa seca menor que 20%, são abandonados após o ataque

inicial, ou a fêmea aguarda em uma galeria constrúıda dentro do exocarpo

até que o endosperma tenha acumulado o conteúdo de matéria seca suficiente

para o desenvolvimento dos descendentes (Alonzo, 1984; Baker et al., 1992).

As fêmeas da primeira ninhada acasalam com seus irmãos machos dentro do

fruto e depois o abandonam (Bustillo et al., 1998), ou permanecem nele onde

se reproduzem (Baker et al., 1992). Waterhouse & Norris (1989), no entanto,

sugeriram que a fêmea pode abandonar o fruto quando todo o tecido da se-

mente for consumido, sendo que algumas podem ainda continuar a postura

em outro fruto próxima àquele.

Decazy (1989) relatou que a maioria dos indiv́ıduos de H. hampei

voam pouco, sendo que uma pequena proporção pode viajar longas distân-
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cias em buscas de novos frutos, muitas vezes carregados por correntes de

ar. Apesar disso, Sponagel (1994) relatou que no Equador este inseto se

disseminou em uma razão de 30 a 60 km por ano.

A sobrevivência e a disseminação de uma população de H. hampei

é aumentada pela reprodução em frutos tardios e pela habilidade de se ali-

mentar em frutos precoces da colheita seguinte (Clausen, 1978; Baker et al.,

1994). Frutos cáıdos no solo sofrem a decomposição por bactérias, fungos e

nematóides, que pode resultar na morte dos ocupantes ou promover a mi-

gração, assim, a destruição de frutos cáıdos no chão por microorganismos

contribui para a redução da disponibilidade de alimento para esta praga na

entressafra (Schmitzet & Crisinel, 1957; Klein-Koch et al., 1988).

A infestação por H. hampei, tende a ocorrer em agregação ou rebo-

leiras, sendo que na planta ocorre principalmente em frutos localizados na

região mediana Baker (1984). Na entressafra a fêmea de H. hampei per-

manece semi-inativa em frutos velhos aguardando as primeiras chuvas que

estimulam as fêmeas a buscar novos frutos e assim iniciar um novo ciclo (Ba-

ker & Barrera, 1993). A chuva em si, não é o fator estimulante para tal

comportamento, na verdade, o fruto encharcado de água torna-se inabitável

(De Kraker, 1988). Uma extensiva estação seca, pode reduzir a infestação

de H. hampei devido a uma grande sensibilidade deste escolet́ıdeo a umidade

(Baker et al., 1994).

O café conilon, C. canephora, pode sofrer mais danos devido a con-

t́ınua produção de flores e por essa razão possui frutos dispońıveis em vários

estágios de maturação (Damon, 2000). As altas temperaturas e umidades

das baixas altitudes onde o café conilon se desenvolve também favorece este

inseto (Klein-Koch et al., 1988).

A umidade é frequentemente mencionada como um fator chave, de-

terminando os ńıveis de infestação, haja visto que H. hampei sobrevive por

mais tempo e tem maior sucesso reprodutivo em condições de umidade e

sombra (Damon, 2000). No entanto, Decazy (1992) e Sponagel (1994) não

encontraram relações entre sombra e ńıveis de infestação. Em Honduras,

Muñoz et al. (1987) encontrou maiores ńıveis de infestação por H. hampei

em ambientes medianamente sombreados comparados a ambientes altamente
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sombreados ou a pleno sol. Este inseto e suas proles são protegidas pela

umidade dentro do fruto de café em maturação, mas a umidade do ambi-

ente pode ser importante durante o peŕıodo de entressafra quando o fruto

encontra-se seco e destacado da planta (Damon, 2000). De modo inverso, o

excesso de umidade pode causar aceleração na decomposição dos frutos sobre

o solo, reduzindo a disponibilidade de alimento (Ticheler, 1961).

Modelos tem sido produzidos para testar e melhorar as recomenda-

ções de controle deste inseto, incluindo fatores biológicos, sociais e econô-

micos (Leach, 1998). No entanto Baker (1999) relatou que a complexidade

das relações clima-café-H. hampei de fato, impede o desenvolvimento de mé-

todos simples de amostragem para prever os ńıveis de infestação e fornecer

indicadores de danos econômicos confiáveis para aplicação de inseticidas.

2.4 Danos Causados por H. hampei

H. hampei ataca os frutos nos diferentes estádios, desde os verdes

ou chumbinhos, cerejas e até mesmo os secos (Almeida & Cavalcante, 1964;

Benassi, 2000). As fêmeas adultas de H. hampei fazem galerias dentro do

endosperma da semente, onde se alimenta e se reproduz. Nı́veis de infesta-

ção extremamente altos têm sido registrados, em lavouras não tratadas, em

diversos páıses produtores - 80% em Uganda, 60% na Colômbia, 58-85% na

Jamaica e 60% no México (Vega, 2004). Já no Estado do Esṕırito Santo, Mar-

tins & Teixeira (1998), observaram em 22 munićıpios que 83,3% das lavouras

de Coffea arabica e 71,7% das lavouras de Coffea canephora, mostraram in-

festação média por H. hampei de 4,22% e 1,62%, respectivamente, na safra de

1998. No estado de Rondônia, onde o cultivo de C. canephora tem uma pro-

dução bastante expressiva, foram verificadas, no auge da colheita, infestações

entre 33,59 e 40,87% (Costa et al., 2000).

Os danos causados por H. hampei aos frutos de café podem ser en-

quadrados em três tipos: queda prematura dos grãos; redução do rendimento

e da qualidade e; porta de entrada para outros organismos.
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2.4.1 Queda Prematura dos grãos

Ocorre quando o ataque atinge frutos imaturos (Ortiz-Persichino,

1991). Em lavouras com altas infestações por H. hampei, já no estágio inicial

de desenvolvimento dos grãos a queda de frutos até a colheita pode atingir

cerca de 60% da produção (Paulini & Paulino, 1979). No entanto, Benassi

et al. (2003) encontrou uma média de 8% de frutos cáıdos e perfurados por

H. hampei, em lavoura de Coffea canephora com infestação de 20% na fase

de maturação dos frutos.

2.4.2 Redução do rendimento e da qualidade

As atividades de perfuração e alimentação de adultos e progênies

causam uma redução no rendimento e na qualidade do produto final (Moore

& Prior, 1988). Além do consumo direto do produto pelo inseto, as sementes

danificadas tornam-se frágeis, e no processo de beneficiamento parte dos grãos

se perdem junto com a casca. Lucas (1986) constatou que 22% das perdas no

rendimento são devidas a fragilidade dos grãos no beneficiamento, quando a

infestação está em 100% dos frutos.

Paulini & Paulino (1979), avaliando os danos no café conilon causa-

dos por H. hampei, em Marilândia - ES, constataram perdas de 19,5% em

massa, quando 85% dos frutos estavam brocados. No entanto estes pesqui-

sadores permitiram a permanência desta praga em atividade no fruto seco

por um peŕıodo de 6 meses, quando então realizaram o beneficiamento e as

avaliações dos danos.

Lucas (1986) pesquisou os efeitos de H. hampei, em café arábica,

sobre o rendimento e a classificação do produto, seus resultados mostraram

uma redução aproximadamente linear do rendimento do café beneficiado,

sendo que nos casos extremos de infestação, a queda no rendimento alcançou

9,7% em no Sul de Minas Gerais e 14,5% na região Zona da Mata - MG.

Quanto a qualidade do produto Lucas (1986) constatou grandes mudanças

na classificação quanto ao tipo, sendo que em amostras não infestadas a

classificação foi de tipo 2 e amostras com 100% dos frutos brocados este

valor passou para o tipo 8. Toledo (1948), estabeleceu que em um máximo
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de infestação do café em coco, ou seja, 100%, após beneficiado, haverá uma

correspondência de aproximadamente 47% dos grãos brocados e 34% de café

destrúıdo.

2.4.3 Porta de entrada para outros organismos

Devido aos danos f́ısicos provocados nos frutos, este inseto cria um

śıtio de entrada para infecções secundárias por bactérias e fungos. Nos grãos

imaturos, duas espécies de bactérias, Erwinia stewartii e E. salicis tem sido

implicadas como os agentes responsáveis pela podridão do mesocarpo dos fru-

tos e sua posterior queda (Sponagel, 1994). Nos grãos maduros, as condições

favoráveis a entrada e proliferação de microoganismos alteram a qualidade

do café (Chalfoun et al., 1984). Esses microorganismos alcançam os frutos

através da própria broca que é um vetor. Isto ocorre, quando H. hampei

deixa os frutos cáıdos no chão, no peŕıodo da entressafra, e passa a colonizar

os frutos da parte aérea (Gama et al., 2005). Vários gêneros de fungos po-

dem ser encontrados, colonizando os frutos. Gama et al. (2005) encontraram

Fusarium, Geotrichum, Penicillium, Aspergillus e Verticillium em frutos da

parte aérea de C. canephora, sendo os mesmos encontrados em frutos cáıdos

no chão.

3 Material e Métodos

3.1 Caracteŕısticas das Lavouras

O trabalho foi realizado em lavouras de café de três importantes

munićıpios produtores de C. canephora do norte capixaba: Marilândia, Soo-

retama e São Gabriel da Palha, na safra de 2007/2008.

As lavouras de Marilândia e Sooretama são de fazendas experimen-

tais do Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural - INCAPER, lo-

calizadas nas coordenadas geográficas de 19,404◦ S 40,537◦ W e 19,114◦ S

40,079◦ W respectivamente. A lavoura de São Gabriel da Palha, localizada
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nas coordenadas 19,031◦ S e 40,527◦ W, pertence a produtor rural que produz

café em sistema de condução semelhante às lavouras do INCAPER. As três

regiões possuem dados climatológicos semelhantes. A média das temperatu-

ras anuais é de 19◦C para a mı́nima e 31◦C para a máxima. A precipitação

média anual varia entre 1120 e 1235 mm. As altitudes médias das lavouras

estão entre 75 e 120 m.

As lavouras dessas três regiões são formadas por um conjunto de

clones desenvolvidos pelo INCAPER, sendo hoje os mais cultivados na região

norte do Esṕırito Santo na implantação de novas lavouras.

Não houve nenhum tratamento com inseticidas nestas lavouras para

o controle de H. hampei durante o desenvolvimento dos frutos até o peŕıodo

da colheita, permitindo assim uma infestação natural desta praga, sendo essa

a realidade que se verifica na maioria dos plantios do estado, notadamente

nos de menor ńıvel de adoção de tecnologias.

3.2 O experimento

Os frutos da lavoura de Marilândia foram coletados no final de abril

de 2008. Nas lavouras de São Gabriel da Palha e Sooretama a coleta foi rea-

lizada em meados de maio de 2008. Os critérios usados para realizar a coleta

foi a ocorrência de alta infestação por H. hampei nas plantas selecionadas e

predominância de frutos maduros no ponto de colheita.

A colheita foi direcionada para partes da lavoura e das plantas em

que havia uma maior infestação por H. hampei, resultando em uma infestação

média por H. hampei, nos frutos selecionados, em torno de 50%. Após a

colheita os frutos foram separados em brocados e não brocados e colocados

para secar em terreiro de cimento até teor de água de 12% (±0,3).

Cada unidade amostral foi constitúıda por uma porção de 1200 fru-

tos. Os tratamentos foram formados pelos seguintes ńıveis de infestação: 0,

3, 5, 10, 20, 40, 60, 80 e 100% de frutos brocados. Para alcançar estes ńı-

veis de infestação, os frutos sadios foram misturados aos brocados de acordo

com a Tabela 1. Cada tratamento teve 3 repetições. Considerou-se brocado

todo fruto que continha um ou mais orif́ıcios de perfuração por H. hampei.
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As amostras foram beneficiadas em uma máquina beneficiadora de pequeno

porte da marca Pinhalense. O volume de cada amostra de 1200 frutos foi

Tabela 1: Tratamentos utilizados no experimento com respectivos números
de frutos brocados e sadios

Tratamento Nı́vel de N◦ de frutos N◦ de Frutos Total
infestação brocados sadios

1 0 0 1200 1200
2 3 36 1164 1200
3 5 60 1140 1200
4 10 120 1080 1200
5 20 240 960 1200
6 40 480 720 1200
7 60 720 480 1200
8 80 960 240 1200
9 100 1200 0 1200

medido e considerado na estimativa dos danos. Isso porque o café brocado

apresentou um volume médio maior do que o café não brocado (Tabela 2).

Assim as avaliações das perdas quantitativas de C. canephora provocadas por

H. hampei foram estimadas com base em volume de frutos.

Tabela 2: Volume médio de 1200 frutos de C. conephora seco, nas regiões de
experimentação

Região Volume médio de 1200 frutos (mL)
Brocados sadios

Marilâdia 935 815
Sooretama 795 735

São Gabriel da Palha 790 705
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3.3 Caracteŕısticas avaliadas

Dentre os danos causados por H. hampei, quantificou-se a perda de

massa do café antes do beneficiamento (café em coco) e do café beneficiado,

que representa os danos quantitativos totais. Outro parâmetro analisado foi

a classificação do café quanto ao tipo.

A estimativa da perda de peso dos grãos causada pelo consumo por

H. hampei, foi calculado com base nas diferenças de peso verificadas entre

o tratamento com 0% de infestação (testemunha) e os demais tratamentos.

As amostras foram pesadas antes e depois do beneficiamento. Os dados

da pesagem referentes aos frutos antes do beneficiamento representam parte

dos danos causados pelo consumo direto dos grãos por H. hampei, uma vez

que nem todo material consumido pela broca é lançado para fora do fruto. A

perda de massa do café beneficiado representa o total de perdas quantitativas,

que inclui o consumo direto pela broca e a quebra dos grãos no beneficia-

mento devido a fragilidade dos mesmos, considerando que boa parte dos grãos

quebrados se misturam com a casca durante o processo de beneficiamento.

Na determinação do tipo de café resultante em cada tratamento, foi

realizada a contagem de todos os grãos da amostra que apresentaram defeitos,

seguindo as normas da Tabela de Classificação Oficial Brasileira (IN N◦ 8 de

11 de Junho de 2003) (Tabelas 1B e 2B, Apêncice B). Os grãos brocados

foram separados em duas categorias: brocado rendado, que apresenta três ou

mais orif́ıcios de perfuração por H. hampei ; e brocado que apresenta de um

a dois orif́ıcios. Na soma dos defeitos, foi considerado um defeito para cada

três grãos brocados rendados e um defeito para cada 5 brocados. A massa de

todos os grãos brocados da amostra de café beneficiado foi quantificada para

estimar o percentual de grãos brocados. Foi quantificada a média dos demais

defeitos (grãos pretos, ardidos, mal granados, conchas, verdes e quebrados)

de todos os tratamentos e regiões. Esta média resultou em 60 defeitos que

traduz um tipo igual a 5/6. Para quantificar o número de defeitos de cada

amostra o valor 60 foi somado aos defeitos encontrados nos grãos brocados.
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3.4 Análise estat́ıstica

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e pos-

teriormente foi aplicada análise de regressão para os ńıveis de infestação e

contrastes de modelos para diferenciar as médias das regiões. O pacote esta-

t́ıstico R (R Development Core Team, 2006), foi utilizado para processar os

dados.

4 Resultados

4.1 Perdas quantitativas

Houve perdas de massa significativas de C. canephora causadas por

H. hampei, no café em coco (F1,71=875,62, p < 0,01) (Tabela 1A, Apêndice

A) e no café beneficiado (F1,71=1433,62, p < 0,01) (Tabela 2A, Apêndice

A), nas três regiões onde o trabalho foi realizado e nos diferentes ńıveis de

infestação. Na Tabela 3, onde estão apresentados os valores referentes ao

café em coco, pode ser observado um aumento linear das perdas de massa

à medida que os ńıveis de infestação por H. hampei aumentam, sendo que

com 3% de infestação já ocorre redução de massa do café em coco de 0.64%

em relação a testemunha em São Gabriel da Palha e nos casos extremos

de infestação esta redução chega a 11,09% em Sooretama. Estas perdas se

devem exclusivamente ao consumo direto dos grãos pelas larvas e adultos.

No entanto, ainda existe parte destas perdas não somadas nestes valores, que

é todo o material consumido pela broca que não é lançado para fora do fruto.

As perdas de massa que ocorrem no café beneficiado devido ao ata-

que de H. hampei estão apresentadas na Tabela 4. Estes valores representam

as perdas quantitativas totais, que incluem o consumo direto dos grãos pelas

larvas e adultos e a quebra dos grãos no beneficiamento devido a sua fragi-

lidade. Infestação por H. hampei de 3% promoveram perdas significativas,

partindo de 1,12% de redução em relação a testemunha na lavoura de Soo-

retama, chegando a 1,84% na lavoura de Marilândia. Nos casos extremos de
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infestação, ou seja 100%, as perdas alcançaram 17,59% observado na lavoura

de São Gabriel da Palha e 22,73% observado na lavoura de Sooretama. Na

Figura 1 o gráfico de regressão representa as perdas estimadas de massa do

café beneficiado em função dos ńıveis de infestação. O coeficiente angular

da reta de regressão, que variou de 0,176 para o munićıpio de Marilândia a

0,227 para o munićıpio de Sooretama revelam que para cada percentual de

infestação dos frutos, haverá uma correspondência de perdas de massa do

café beneficiado de 17,7 a 22,7%.

Tabela 3: Valores médios da massa de café em coco e respectiva porcentagem
de redução, nos diferentes ńıveis de infestação, para os três munićıpios avalia-
dos. As perdas foram estimadas com base na testemunha (0% de infestação)

Nı́vel de Marilândia Sooretama São G. da Palha
infestação Café em (%) Café em (%) Café em (%)

(%) coco Perdas coco Perdas coco Perdas
(g/L) (g/L) (g/L)

0 429,29 - 457,92 - 490,12 -
3 424,63 1,09 453,09 1,06 486,98 0,64
5 422,25 1,64 456,74 0,26 484,23 1,20
10 419,84 2,20 445,05 2,81 480,94 1,87
20 415,26 3,27 445,55 2,70 475,53 2,98
40 407,33 5,12 439,02 4,13 468,89 4,33
60 407,09 5,17 426,38 6,89 463,36 5,46
80 395,07 7,97 425,26 7,13 446,63 8,87
100 391,26 8,86 407,13 11,09 440,36 10,15

As perdas de massa observadas no café em coco, não diferiram signifi-

cativamente entre as três regiões (F2,71=0,08, p = 0,91) (Tabela 1A, Apêndice

A). Já as perdas de massa ocorridas no café beneficiado (total de perdas),

foram significativamente diferentes nas três regiões (F2,71=7,58, p < 0,01)

(Tabela 2A, Apêndice A). As maiores perdas de massa que ocorreram no

café beneficiado foram observadas no munićıpio de Sooretama, enquanto que

em Marilândia verificou-se menores perdas (Figura 1).
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Figura 1: Percentagem estimada de perdas de massa dos grãos de C. ca-

nephora em função do ńıvel de infestação por H. hampei. As três regiões
avaliadas, Marilândia, Sooretama e São Gabriel da Palha apresentaram mé-
dias de perdas diferenciadas (contrastes entre modelos, p < 0, 01).

Tabela 4: Valores médios da massa de grãos do café beneficiado e respectiva
porcentagem de redução, nos diferentes ńıveis de infestação, para os três
munićıpios avaliados. As perdas foram estimadas com base na testemunha
(0% de infestação)

Nı́vel de Marilândia Sooretama São G. da Palha
infestação Grãos Perdas Grãos Perdas Grãos Perdas

(%) (g/L) (%) (g/L) (%) (g/L) (%)

0 283,47 - 286,31 - 288,28 -
3 278,26 1,84 283,10 1,12 282,16 1,45
5 275,75 2,72 283,46 0,99 282,78 1,23
10 273,32 3,58 273,37 4,52 279,39 2,42
20 271,84 4,10 269,92 5,73 272,38 4,87
40 260,33 8,16 258,11 9,85 263,86 7,84
60 259,32 8,52 245,96 14,09 254,03 11,27
80 242,93 14,30 237,83 16,93 236,05 17,55
100 231,09 18,48 221,23 22,73 235,95 17,59
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4.2 Perdas qualitativas

As perdas da qualidade do café conilon, ocasionadas pelo ataque

de H. hampei, estão basicamente relacionadas ao tipo de café, uma vez que

a qualidade da bebida do café conilon raramente é avaliada, portanto, não

é levada em consideração no ato da comercialização do produto. Por esta

razão, neste trabalho, os estudos foram direcionados ao tipo de café.

Os grãos brocados geram os defeitos, que por sua vez traduz o tipo de

café. Neste sentido, a infestação por H. hampei causa depreciação no tipo de

café. A Tabela 5 mostra o número de defeitos com respectivo tipo de café em

função dos ńıveis de infestação, havendo aumento significatico de defeitos em

função do ńıvel de infestação por H. hampei (F1,70=4979,7, p < 0,01) (Tabela

3A, Apêndice A). O tratamento com 0% de infestação (testemunha) possui

a classificação do tipo 5/6, devido a presença média de 60 defeitos causados

por grãos imperfeitos (pretos, mal granados, ardidos, verdes e quebrados).

Baixos ńıveis de infestação dos frutos, até 5%, não alteraram o tipo de café,

sendo que com 10% ou mais de infestação ocorreu alteração no tipo, chegando

nos casos extremos de infestação ao tipo AB/81 (Tabela 5).

Na Figura 2 o gráfico de regressão representa o número de defeitos

estimado em função dos ńıveis de infestação. O número de defeitos dos grãos

aumentou de forma linear, sendo que para cada ńıvel de infestação dos frutos,

houve um aumento de 4,78 defeitos nas amostras da lavoura de São Gabriel da

Palha e 3,65 defeitos nas amostras das lavouras de Marilândia e Sooretama.

O número de defeitos não diferiu significativamente entre os munićıpios de

Marilândia e Sooretama (Teste de contrastes entre modelos, p = 0, 084),

portanto, a estimativa de defeitos destas duas regiões foi representado em

uma única reta, enquanto que em São Gabriel da Palha estas médias se

apresentaram maiores.

Na Figura 3, estão apresentados os valores médios percentuais de

grãos brocados para cada região de acordo com o ńıvel de infestação. Os

coeficientes angulares de regressão, que variam de 0,52 para o munićıpio de

Sooretama e 0,61 para o munićıpio de São Gabriel da Palha, indicam que

1AB/8 = Abaixo de 8 - para amostras que apresentaram mais de 360 defeitos
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para cada percentual de infestação dos frutos, haverá uma correspondência

de 52 a 61% de grãos brocados. Vale ressaltar que nestes valores não estão

incluidos os grãos que foram destrúıdos pela broca e se perderam junto com

a palha do café (casca) no processo de beneficiamento.

Na tabela 6 são apresentadas as desvalorizações em termos financei-

ros que ocorrem no café beneficiado devido às perdas de qualidade. Nota-se

que com 10% de infestação já ocorre desvalorização de 1% do valor do pro-

duto2, para as três regiões, podendo chegar a 6,8% nos casos extremos de

infestação.

Tabela 5: Valores médios de defeitos causados por grãos brocados e tipo de
café beneficiado, nos diferentes ńıveis de infestação, para os três munićıpios
avaliados

Nı́vel de Marilândia Sooretama São G. da Palha
infestação N◦ de Tipo* N◦ de Tipo* N◦ de Tipo*

(%) defeitos defeitos defeitos

0 0 5/6 0 5/6 0 5/6
3 17 5/6 13 5/6 16 5/6
5 25 5/6 16 5/6 23 5/6
10 50 6 30 6 44 6
20 75 7 60 6/7 68 6/7
40 137 7 137 7 157 7
60 231 7/8 194 7/8 277 8
80 296 8 289 8 362 AB/8
100 349 AB/8 394 AB/8 520 AB/8

*Na classificação quanto ao tipo a cada amostra foi somado 60 defeitos correspon-

dentes a média de defeitos provocados por grãos pretos, ardidos, mal granados,

verdes e quebrados.

2Desvalorização baseada nos preços da Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São
Gabriel da Palha - ES - COOABRIEL. Cotado em 03/09/2008
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Figura 2: Número de defeitos estimados que ocorrem nos grãos de C. ca-

nephora em função do percentual de infestação por H. hampei. Os munićıpios
de Marilândia e Sooretama não apresentaram diferenças significativas entre
as médias de defeitos (Contrastes entre modelos, p = 0,084).
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Figura 3: Percentuais estimados de grãos de C. canephora brocados em fun-
ção dos ńıveis de infestação por H. hampei, As três regiões apresentaram
médias diferentes (Contrastes entre modelos, p < 0,01)
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5 Discussão

5.1 Perdas quantitativas

Os ńıveis de infestação por H. hampei simulados neste trabalho, re-

velam as perdas quantitativas e qualitativas que ocorrem no café conilon em

todos os ńıveis de infestação. No entanto, os casos extremos de infestação

não ocorrem naturalmente em lavouras cultivadas, pois a colheita, secagem e

beneficiamento dos frutos interrompem o crescimento populacional da broca

que poderia infestar todos os frutos. Nas lavouras cultivadas os ńıveis de

infestação variam de região para região e de uma safra para outra. Além

das condições climáticas, o preço do café também exerce influência nos ńıveis

de infestação por H. hampei. Preços baixos desestimulam a realização da

colheita de todos os frutos, além de contribuir para o abandono de lavouras

de baixa produtividade. Assim, a presença de frutos na entressafra permitem

a sobrevivência de brocas que irão colonizar os frutos da safra seguinte.

A redução da massa do café em coco, em função dos ńıveis de infes-

tação por H. hampei (Tabela 3), mostra que este inseto é capaz de consumir

e lançar para fora do fruto uma porção significativa dos grãos, representando

em torno de 50% do total das perdas quantitativas. As perdas de massa do

café beneficiado apresentadas na Tabela 4 são aquelas que tem maior im-

portância para o cafeicultor, pois representam as perdas quantitativas totais

causadas pela infestação de H. hampei. Nota-se que os danos na produção

podem ser bastante expressivos principalmente em lavouras mal manejadas

em que os ńıveis de infestação são altos. Alguns trabalhos sobre levantamento

de infestação por H. hampei nas regiões produtoras de C. canephora, vem

demonstrando infestações acima do ńıvel de dano econômico (3 a 5%). No

estado de Rondônia, onde o cultivo de C. canephora tem uma produção bas-

tante expressiva, foram verificadas, no auge da colheita da safra 1999/2000,

infestações entre 33,59 a 40,87% (Costa et al., 2000). Estes dados mostram
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que em algumas regiões e em determinadas safras, os prejúızos podem chegar

próximo a 10% da produção.

No estado do Esṕırito Santo, Martins & Teixeira (1998), observaram

em 22 munićıpios que 83,3% das lavouras de C. arabica e 71,7% das lavouras

de C. canephora, mostraram infestação média por H. hampei de 4,22% e

1,62%, respectivamente, na safra de 1998. No entanto Fornazier et al. (2001a)

registrou infestações abaixo do ńıvel de danos econômicos (3 a 5%) na maioria

dos munićıpios do Esṕırito Santo na safra 2000/2001. Estes dados mostram

que em algumas safras e regiões a broca do café pode não causar danos como

também pode causar prejúızos bastante expressivos.

As três regiões onde os danos foram avaliados apresentaram perdas

de massa dos grãos diferenciadas, para os mesmos ńıveis de infestação. Este

resultado não era esperado já que os tratamentos e os sistemas de produção

das lavouras são semelhantes. No entanto alguns fatores, que não puderam

ser controlados, podem ter contribúıdo para estas diferenças, por exemplo,

o tempo em que a broca permaneceu no fruto após sua entrada, uma vez

que, um fruto brocado pode estar totalmente destrúıdo pela broca ou pode

não ter sofrido dano algum. No munićıpio de Marilândia, foram observadas

menores perdas. Nesta região a colheita foi antecipada em relação às outras,

com diferença de 15 dias, pois já havia uma alta infestação por H. hampei e

os frutos já estavam maduros. Este fato pode ter dado menos tempo para a

broca danificar os grãos e, portanto, havendo menores perdas.

Paulini & Paulino (1979), avaliando os danos em café conilon cau-

sados por H. hampei, em Marilândia - ES, constataram perdas de 19,5% em

massa, quando 85% dos frutos estavam brocados. No entanto, estes pesqui-

sadores permitiram a permanência desta praga em atividade no fruto seco

por um peŕıodo de 6 meses, quando então realizaram o beneficiamento e as

avaliações dos danos.

Nı́veis de infestação de 3 a 5% por H. hampei, é comumente o limite

usado pelos cafeicultores para se fazer o controle. De fato, estes valores já re-

presentam perdas significativas na produção, em média de 0,5 a 1% de perdas

de massa do café beneficiado (Figura 2). No entanto, alguns pesquisadores

questionam este método de estimativa dos danos econômicos. Teixeira et al.
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(2006), discutem a possibilidade de incluir o ambiente solo contendo frutos

brocados no programa de manejo integrado desta praga pois, segundo estes

autores, os frutos brocados no solo contribuem para o surgimento de surtos

de infestação por H. hampei. Leach (1998), testou modelos para melhorar as

recomendações de controle desta praga, incluindo fatores biológicos, sociais

e econômicos. Porém Baker (1999) relatou que a complexidade das relações

clima-cafeeiro-broca, de fato, impedem o desenvolvimento de métodos sim-

ples de amostragem para prever os ńıveis de infestação e fornecer indicadores

de danos econômicos confiáveis para aplicação de medidas de controle.

Os resultados dos percentuais de grãos brocados em função dos ńı-

veis de infestação por H. hampei (Figura 3) fornecem subśıdios para avaliar

o café conilon beneficiado, afim de estimar os ńıveis de infestação que ocor-

reram nos frutos de origem e respectivas perdas na produção, uma vez que

para cada ńıvel de infestação dos frutos, haverá uma correspondência de 52

a 61% de grãos brocados e perda de massa dos grãos de 17,2 a 22,7%. Forna-

zier et al. (2001b), utilizando-se deste recurso, porém, com dados de outros

autores, na safra de 1999/2000, verificaram a infestação por H. hampei no

café armazenado das regiões produtoras de C. canephora do Esṕırito Santo e

constataram que em média 9,4% dos grãos estavam brocados, representando

uma perda estimada de 216,45 mil sacas de café beneficiadas, de um total de

4,5 milhões de sacas colhidas.

Lucas (1986) relatou que no café arábica, a perda de massa estimada

dos grãos, causadas por H. hampei, pode chegar a 14,5% do valor do ńıvel

de infestação dos frutos. Estes resultados, em comparação com os dados

obtidos neste trabalho, sugerem que o café conilon em relação ao arábica,

sofre maiores perdas de massa dos grãos devido ao ataque de H. hampei.

No entanto, outros pesquisadores encontraram valores contrastantes. Reis &

Souza (1984) relataram perdas semelhantes às encontradas em C. canephora,

com média de perda de massa dos grãos de 21% do valor do ńıvel de infestação

dos frutos.

O café conilon é considerado por muitos autores como a espécie que

sofre maiores danos devido ao ataque de H. hampei, quando comparado com

café arabica. As regiões de baixas altitudes e temperaturas mais elevadas
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onde se cultiva o café conilon, favorece maiores infestações por H. hampei

(Klein-Koch et al., 1988). Martins & Teixeira (1998) observaram que nas re-

giões onde se cultivam as duas espécies de café as lavouras de arábica são mais

infestadas, o que leva a crer que os maiores prejúızos que ocorrem nas lavou-

ras de conilon estejam mais intimamente associados às condições climáticas

favoráveis ao desenvolvimento da população da broca que à sua preferência

pelo café conilon. No entanto, existem algumas caracteŕısticas intŕınsecas da

espécie C. canephora que podem favorecer maiores danos aos frutos desta

espécie, tais como, menor conteúdo de umidade dos frutos, permitindo a en-

trada e reprodução da broca em frutos mais jovens (Mourão, 2002); presença

de exocarpo e endocarpo mais delgados, facilitando a penetração do inseto

(Paulini et al., 1983) e; maior desuniformidade de maturação dos frutos desta

espécie (Damon, 2000), supõe-se que a conjugação desses fatores possibilitem

maior número de gerações deste inseto durante o peŕıodo de tempo em que

os frutos possam ser atacados pela broca.

5.2 Perdas qualitativas

A depreciação da qualidade dos grãos de C. canephora, é bastante

notável quando infestado por H. hampei. Os altos percentuais de grãos bro-

cados, número de defeitos e respectivo tipo (Tabela 5 e Figura 3) demonstram

uma tendência a ocorrer maiores danos qualitativos na espécie C. canephora

comparado a C. arabica, uma vez que Toledo (1948), estabeleceu que em

um máximo de infestação do café em coco, após beneficiado, haverá uma

correspondência de aproximadamente 47% dos grãos brocados para a espécie

C. arabica, enquanto que neste trabalho estes valores alcançaram de 52 a

61% dos grãos (Figura 3). Os frutos de C. canephora apresentam normal-

mente altos ı́ndices de café moca (presença de somente uma semente no fruto)

(Teixeira et al., 1979), este fato pode explicar a ocorrência de um maior per-

centual de grãos brocados nesta espécie, uma vez que, como só existe uma

semente no fruto, esta provavelmente será danificada pela broca.

As amostras da lavoura de Sooretama apresentaram maiores perdas

de massa do café beneficiado em relação as outras duas regiões avaliadas, no
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entanto, as perdas qualitativas não ocorreram na mesma proporção, sendo

observado maiores perdas de qualidade dos grãos na lavoura de São Gabriel

da Palha, seguido por Sooretama e Marilândia com médias semelhantes. Pro-

vavelmente, os grãos brocados da lavoura de Sooretama estavam mais frágeis

e sofreram maiores perdas no processo de beneficiamento. Assim, muitos

grãos brocados se misturaram com a casca, causando uma redução relativa

da proporção de grãos brocados no café beneficiado.

A desuniformidade de maturação dos frutos é comum em C. ca-

nephora (Damon, 2000) e este fato, aliado a lavouras mal manejadas e co-

lhidas precocementes, contribuem para o aparecimento de defeitos principal-

mente do tipo “preto“ e mal granado (Teixeira et al., 1979) o que impede

uma boa qualidade do produto, como pode ser observado na Tabela 5, onde

mesmo sem infestação por H. hampei a classificação se enquadra no tipo 5/6

(60 defeitos). Assim, somado aos defeitos provocados pelos grãos brocados,

em altas infestações por H. hampei, o café pode chegar aos tipos 7 a 8, repre-

sentando desvalorizações de 3,9 a 5,4% do valor do produto (Tabela 6). Em

casos em que a soma de defeitos ultrapassam 360, a classificação se enquadra

no tipo Abaixo de 8 (AB/8), sendo proibido de ser comercializado, devendo

então ser rebeneficiado para enquadramento em tipo (IN N◦ 8 de 11 de Junho

de 2003).

Em C. arabica, os trabalhos que revelaram os danos que H. hampei

causam ao tipo de café, mostraram que em infestações de até 20% dos frutos

ocorrem poucas variações na classificação (Souza & Reis, 1980). Nos casos

em que a infestação é máxima o café pode chegar ao tipo 8 com 360 defeitos

(Lucas, 1986), sendo que Reis & Souza (1984), para as mesmas condições,

relataram a ocorrência do tipo 7 com média de 228 defeitos.

Em baixos ńıveis de infestação, as perdas qualitativas expressaram

menor importância comparada às perdas quantitativas, pelo fato de não ocor-

rer alteração do tipo de café até o ńıvel de 5% de infestação, não havendo,

portanto, alteração no preço do produto pago ao cafeicultor (Tabela 6). A

classificação do café conilon quanto a qualidade dos grãos, para o mercado

consumidor, na maioria dos casos, se restringe ao tipo ou a defeitos, sendo

que a qualidade da bebida não é considerada, nem mesmo avaliada, para a



25

maioria das transações comerciais. Assim, nessas condições, falta incentivo

ao cafeicultor para que tenha preocupação com a qualidade do produto, haja

visto que, os prejúızos podem nem aparecer em baixos ńıveis de infestação

por H. hampei, ou podem ser relativamente baixos em infestações entre 10 a

20 % (Tabela 6).
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6 Conclusões

Os ńıveis de infestação por H. hampei de 3 a 5%, já representam

danos consideráveis e, portanto, medidas de controle devem ser tomadas

para evitar maiores prejúızos.

As perdas quantitativas que ocorrem em C. canephora representam

a maior parte dos prejúızos causados por H. hampei, sendo que a perda da

massa dos grãos equivale de 17,9 a 22,7% do valor do ńıvel de infestação

dos frutos, enquanto que as perdas qualitativas não causam prejúızos até 5%

de infestação dos frutos, e podem causar de 1 a 3,9% de desvalorização do

produto em infestações de 10 a 40% dos frutos.

A antecipação da colheita pode ser uma alternativa para reduzir as

perdas quantitativas no café conilom causadas por H. hampei. No entanto

a qualidade do produto pode ficar comprometida nos casos em que houver

muitos frutos verdes.

Os resultados deste trabalho poderão ser usados como ferramenta

para o manejo integrado de pragas, auxiliando na tomada de decisões para

aplicação de controle de H. hampei.
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2: 1490.

Benassi, V. L. R. M., G. N. Pessotti, L. P. Vieira & A. Giacomin.

2003. Queda de frutos de Coffea canephora provocada pela broca do café.
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hampei (Ferrari) en Colombia. Cenicafé, Chinchiná , Colombia. 134 p.

Chalfoun, S., J. Souza & V. d. Carvalho. 1984. Relação entre a

incidência da broca, (Hypothenemus hampei) (Ferrari, 1867) (Coleoptera:

Scolytidae) e microorganismos em grãos de café. In: XI - Congresso Brasi-
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Seletividade de Defensivos Agŕıcolas ao Fungo Entomopatogênico Beauveria

bassiana. Tese de Mestrado, Universidade Federal de Viçosa.
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de Mestrado, University of Caldas, Colombia.

Schmitzet, G. & P. Crisinel. 1957. La lutte contre Stephanoderis hampei

Ferr. Publicaciones of the Institut Nacional pour L Etude Agronomique du

Congo Belge (INEAC). Serie Scientifique 70: 156–156.

Souza, J. C. & P. R. Reis. 1980. Efeito da broca do café, Hypothenemus
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