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RESUMO 

SILVA, Alisson Rocha da, M.Sc., Universidade Federal de Viçosa, março de 2016. 
Plano de amostragem de tripes em cultivos de alface. Orientador: Marcelo Coutinho 
Picanço. Corientador: Angelo Pallini Filho. 
 
A alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça folhosa mais popular, tendo seu consumo 

bastante difundido em todo o mundo. Uma das principais limitações à sua produtividade 

é devido ao ataque de insetos sugadores de seiva, em especial o tripes Frankliniella 

schultzei (Trybom) (Thysanoptera: Thripidae). Entretanto, ainda não existe um plano de 

amostragem para este inseto em alface que auxilie na tomada de decisão em programas 

de manejo integrado de pragas. Logo, o objetivo deste estudo foi determinar o plano de 

amostragem convencional para F. schultzei em cultivos de alface. Este trabalho foi 

realizado em 30 lavouras comerciais de alface dos Grupos Americana, Lisa e Crespa, de 

novembro de 2014 a novembro de 2015. As lavouras foram avaliadas durante todos os 

estádios fenológicos da cultura (antes, durante e após a formação da cabeça). Foram 

utilizadas as técnicas de amostragem, a contagem direta de insetos e batida de bandeja 

onde a variável estudada foi a densidade de tripes. De acordo com nossos dados, a 

densidade de tripes se ajustou ao modelo de distribuição binomial negativa. A técnica 

amostral mais adequada foi a batida de bandeja plástica, pois obteve menor tempo de 

execução, menor custo em relação a contagem direta, com erro admitido adequado (< 

25%). O plano de amostragem do tripes F. schultzei foi composto por 91 plantas/ 

lavoura de alface. O estágio de desenvolvimento antes e após a formação de cabeça 

influenciou diretamente no tempo de amostragem. Cada procedimento de amostragem 

convencional gastou 46 e 35 minutos para o grupo Americana e para o grupo Crespa 47 

e 37 minutos, nos estádios antes e após a formação da cabeça respectivamente. Na 

alface do Grupo Lisa foram necessários 39 minutos nos dois estádios fenológicos. Os 

custos dos planos de amostragem antes e após a formação da cabeça foram de R$ 5,13 e 

R$ 3,92 (Americana); R$ 5,24 e R$ 4,13 (Crespa) e R$ 4,33 e R$ 4,36 (Lisa), 

respectivamente. Portanto, adoção deste plano convencional de amostragem de tripes 

deve trazer grandes benefícios aos produtores de alface, porque este plano de 

amostragem é praticável, de fácil execução e apresenta um baixo custo para o produtor.   
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ABSTRACT  

SILVA, Alisson Rocha da, M.Sc., Universidade Federal de Viçosa, March, 2016. 
Thrips sampling plan in lettuce crops. Advisor: Marcelo Coutinho Picanço. Co-
Adiviser: Angelo Pallini Filho. 
 

The lettuce (Lactuca sativa L.) is the most popular leafy vegetable, having its 

widespread use throughout the world. A major limitation to productivity is the attack of 

insects, especially sucking sap, which are of high importance in the conduct of 

Integrated Pest Management. This group consists of pest thrips Frankliniella schultzei 

(Trybom) (Thysanoptera: Thripidae). However, it was not yet established a sampling 

plan for these insects to assist in decision making in integrated pest management 

programs. Therefore, the aim of this research was to determine the conventional 

sampling plan for F. schultzei in lettuce crops. This work was conducted in commercial 

crops containing plants of crisphead, looseleaf and curly groups, conducted from 

November 2014 to November 2015 in Cha Grande, PE. The crops were divided into two 

growth stages: lettuce before the formation of the head and during the formation of the 

head. The techniques of direct counting of insects and tray beat were used. The variable 

studied was the density of thrips. This study was divided into two parts: the best 

technical selection for thrips sampling and determining the number of samples 

composing the sampling plan. Data from thrips density variable set up the negative 

binomial distribution and the most appropriate sampling technique was the tray beat it 

got shorter execution time, lower cost compared to direct counting, with suitable angular 

error (<25%). The sampling plan thrips F. schultzei shall consist of sheets hit 91 lettuce 

plants in plastic tray. Lettuce crisphead group took 46 and 35 minutes, curly group 47 

and 37 minutes in growth stages before and during the formation of the head 

respectively. In looseleaf lettuce group took 39 minutes in the two growth stages. The 

costs of sampling plans before the formation of the head were R$ 5.13 (crisphead), R$ 

5.24 (curly) and R$ 4.33 (looseleaf) while during the formation of the head were R$ 

3.92 (crisphead), R$ 4.13 (curly) and R$ 4.36 (looseleaf). This sampling plan proved to 

be workable, simple and inexpensive implementation. 
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1. INTRODUÇÃO  

A alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça folhosa mais popular no mundo sendo 

cultivada em todas as regiões do planeta (VIDIGAL et al. 1995). Esta é uma planta 

herbácea com sistema radicular superficial e na parte aérea sobressaem as folhas devido 

ao tamanho reduzido de seu caule. As suas variedades são divididas em grupos de 

acordo com a arquitetura das folhas (KŘÍSTKOVÁ et al., 2008). Os principais grupos 

de alface são: crespa (70% do mercado), americana (15% do mercado) e lisa (10% do 

mercado) (COSTA & SALA, 2005). Durante seu desenvolvimento as plantas de alface 

passam por dois estádio fenológicos: antes da formação da cabeça (desenvolvimento 

foliar) e durante a formação da cabeça (JENNI & BOURGEOIS, 2008). 

Entre as principais pragas da cultura de alface está o tripes Frankliniella 

schultzei (Trybom) (Thysanoptera: Thripidae). Durante seu ciclo de vida este tripes 

passa pelas fases de ovo, ninfa e adulto. O período embrionário dura 4 dias e as fases 

juvenis duram 6 dias. A fase adulta compreende a pré-oviposição (2 dias), oviposição 

(10 dias) e pós-oviposição (3 dias) (PINENT & CARVALHO, 1998). Os adultos da 

espécie tem 1,5 mm de comprimento e cor marrom, sendo importantes pragas de plantas 

cultivadas como algodoeiro, tomateiro, melancia, fumo e alface (MONTEIRO et al., 

2001), pois causam danos diretos ao se alimentarem das folhas e indiretos por serem 

vetores de tospoviroses (DE BORBÓN et al., 2006). Esta espécie é encontrada em todas 

as regiões do planeta, exceto em regiões polares (CABI, 1999). 

Os planos de amostragem são partes essenciais em Manejo Integrado de Pragas 

pois normalmente não é possível realizar a contagem de todos os insetos em um habitat. 

Estes planos geram estimativas confiáveis, auxiliando na determinação dos níveis 

populacionais através de amostragens periódicas em diferentes estádios fenológicos da 

cultura. 
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A amostragem auxilia na determinação dos níveis de dano econômico, de ação, 

de não ação ou de controle, pelos quais é tomada a decisão de controlar ou não uma 

praga (PEDIGO & RICE, 2009). Assim, um bom plano de amostragem deve 

proporcionar rapidez, baixo custo e boa precisão, esta última expressa pelo erro máximo 

admitido, que não deve ser superior a 25% em um plano praticável, de acordo com 

Southwood (1978). O plano de amostragem convencional, que é realizado com um 

número fixo de amostras, ao acaso, é o método mais utilizado. Este método permite a 

determinação do nível de dano econômico além de validar planos sequenciais 

(GUSMÃO, 2000). 

As técnicas mais apropriadas de amostragem para insetos fitófagos e que se 

alimentam exclusivamente das folhas, como é o caso dos tripes, são: batida de folhas em 

bandeja plástica (PEDIGO, 1988; GUSMÃO, 2000) e a contagem direta de insetos nas 

folhas (GUSMÃO, 2000). O problema é que não há informações sobre a eficiência 

destes métodos na determinação da população de tripes na cultura da alface. Dessa 

forma, este trabalho tem por objetivo determinar um plano de amostragem convencional 

para tripes em cultivos de alface. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Caracterização da área experimental 

Este trabalho foi conduzido de novembro de 2014 a novembro de 2015 no 

município de Chã Grande, PE (8°25'S, 35°48'O, altitude de 470 metros e clima tropical 

úmido). Neste trabalho foram monitorados cultivos comerciais de alface,  sem aplicação 

de pesticidas que foram conduzidos conforme Filgueira (2007). Cada lavoura possuía 

cerca de 1300 m² e as plantas foram cultivadas no espaçamento 0,25 x 0,30 m. Assim 

cada lavoura possuía cerca de 13600 plantas (Figura 1). 

Nesta pesquisa foram avaliadas lavouras com plantas de alface de variedades dos 

grupos americana, crespa e lisa nos estádios fenológicos antes e durante a formação da 
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cabeça (Figura 2). As variedades dos grupos americana, crespa e lisa usadas foram 

Grandes Lagos, Cristina e Vitória Verdinha, respectivamente. Foram usadas variedades 

de alface destes grupos devido as suas folhas estarem dispostas em arquiteturas 

diferentes (KŘÍSTKOVÁ et al., 2008). Além disto, estes são os principais grupos de 

alface cultivados (COSTA & SALA, 2005). Também foram estudados dois estádios 

fenológicos das plantas: antes e durante o desenvolvimento da cabeça. Este estudo foi 

dividido em duas partes. Na primeira parte foi selecionada a melhor técnica para 

amostragem do tripes. Já na segunda parte foi determinado o número de amostras a 

compor o plano de amostragem. 

2.2. Seleção da técnica para amostragem do tripes 

Esta parte do trabalho foi conduzida em seis lavouras de alface. Os fatores em 

estudo foram: o grupo de variedade de alface (americana, crespa e lisa), o estádio 

fenológico das plantas (antes e após a formação da cabeça) e as técnicas de amostragem. 

As técnicas de amostragem estudadas foram: contagem direta e batida das folhas das 

plantas em bandeja plástica. A execução destas duas técnicas de amostragem é mostrada 

na Figura 3. Estas duas técnicas foram escolhidas para a amostragem do tripes F. 

schultzei devido a elas estarem entre as mais usadas para amostragem de insetos 

sugadores de pequeno tamanho (GUSMÃO, 2000; BASTOS et al., 2006; PIZZOL et al., 

2010). Em cada lavoura foram selecionadas 40 plantas ao acaso e em cada grupo de 20 

destas plantas a densidade do tripes foi avaliada usando ambas as técnicas de 

amostragem em estudo. 

A partir dos dados de densidades do tripes foram calculadas as variâncias 

relativas (VR) usando a seguinte fórmula: VR = [100 × S(捲̅)] /  捲̅, onde: S(捲̅) = erro 

padrão da média e 捲̅ = média dos dados amostrais. Para plantas em cada estádio 

fenológico e grupo de variedade de alface os dados de densidade do tripes e de tempo de 

amostragem por amostragem direta e batida de folhas em bandeja plástica foram 
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comparados pelo test t a p < 0,05. Foi selecionada a técnica que gastou menor tempo, 

avaliou maior densidade do tripes e apresentou VR < 25%. Isto foi feito devido a 

técnicas que avaliam maior densidade geralmente serem mais representativas da 

densidade absoluta. Já as técnicas que proporcionam amostragens mais rápidas 

possibilitam a geração de planos de amostragens praticáveis (PEDIGO, 1988). Por outro 

lado quando variância relativa é superior a 25% são geradas amostragens imprecisas 

(SOUTHWOOD, 1978). 

2.3 - Análises estatística 

2.3.1 - Determinação da técnica de amostragem 

A técnica de amostragem foi selecionada com base nos seguintes critérios: 

representatividade, velocidade e precisão (SOUTHWOOD 1978; BACCI et al., 2006, 

ROSADO, et al., 2014). Para a seleção da amostragem padrão foi estabelecido uma 

relação entre a densidade absoluta para ser usado como referência nesta parte do estudo. 

De acordo com o critério de representatividade, as amostras que exibiram uma 

correlação positiva e significativa (P <0,05) entre as densidades relativas e absolutas 

baseadas no t-teste foram selecionados. O critério de precisão foi determinado através 

da variância relativa (RV) (BACCI et al., 2006, GUSMÃO et al., 2005, NARANJO & 

CASTELO, 2010, ROSADO, et al., 2014). RV foi calculado utilizando a seguinte 

fórmula:  RV=
100√S2

n
X̅

, onde, S² = variância dos dados de amostragem, n = número de 

observações e (�̅) = média dos dados da amostra. As amostras com RV > 25% foram 

descartados por terem densidades imprecisas (SOUTHWOOD 1978; LEGG & MOON 

1994). No que diz respeito ao critério de velocidade, de padrões e de técnicas de 

amostragem com tempos mais baixos foram selecionados (MOURA et al 2003; BACCI 

et al., 2006). Os dados de densidades de F. schultzei não apresentaram homogeneidade 

de variância e normalidade pelo teste de Levene Shapiro-Wilk e, respectivamente, e 
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aplicamos a transformação raiz cúbica (PETERNELLI & MELLO 2011, RODA et al. 

2012, ROSADO, et al., 2014). O tempo de amostragem apresentou homogeneidade de 

variância e normalidade. Em seguida, os dados transformados das densidades de F. 

schultzei e o tempo original para a amostragem foram submetidos à análise de variância 

e as médias comparadas pelo teste Tukey a P < 0,05. 

2.3.2 - Determinação do modelo de distribuição de frequência  

A partir do número de F. schultzei (ninfas e adultos)/contagem direta em cada 

lavoura foram calculados a média (�̅), a variância (σ² ) e o índice de agregação (�̂) do 

número de ninfas e de adultos observados na contagem direta.   

Para identificar o ajuste do modelo de dispersão dos dados  foi calculado a razão 

entre a variância e a média (σ²/�̅) (KREBS, 1999). Embora, essa razão possa ser afetada 

pela densidade populacional de insetos na área (MYERS, 1978). Dessa forma, essa 

relação é considerada como uma boa medida para determinar o padrão de dispersão do 

tripes nas lavouras. Em populações de organismos que se apresentam distribuídos 

independentemente uns dos outros, a variância dos dados é igual a média (σ2/�̅= 1). Nas 

populações em que os indivíduos não se apresentam distribuídos independentemente uns 

dos outros, a atração mútua resulta em agregação e a variância será maior que a média 

(σ2 >�̅) e a repulsão mútua implica em regularidade, o que resulta em variância menor 

que a média (σ² <�̅) (TAYLOR, 1961). Os valores de K, da binomial negativa, também 

são um indicativo de agregação. Para tanto se K→∞ , a variância se aproxima da média 

e a distribuição tende a se ajustar ao padrão de Poisson; se K→0 a distribuição tende a 

série logarítima. Assim, o valor de K varia de zero, em que a agregação é extrema, até o 

infinito onde a agregação tende à completa aleatoriedade (Waters, 1959).   

O cálculo do ( K ) foi realizado usando-se a equação 1 e as equações 2, 3 e 4 foram 

utilizadas para determinar a distribuição binomial negativa (BINNS, 1975; ELLIOTT, 

1983; WILSON et al., 1984; KREBS, 1999).  
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Equação 1: �̂ = X̅σ²− X̅ , onde: �̂ = estimativa inicial, σ2 = variância dos dados amostrais e �̅= 

média amostral.  

Os testes de possíveis ajustes dos dados de captura dos adultos da broca em 

armadilhas às distribuições de freqüência binomial negativa, binomial positiva e Poisson 

não fornecem informações sobre o padrão espacial, uma vez que não leva em 

consideração informações sobre suas coordenadas espaciais (Binns et al., 2000). Eles 

simplesmente nos permite selecionar de forma adequada a metodologia estatística para o 

desenvolvimento do plano amostral (YOUNG & YOUNG, 2002). Dessa forma, na 

determinação do número de amostras que irão compor o plano amostral de adultos da 

broca com armadilhas de garrafa “pet”, foi adotado as fórmulas indicadas por Young & 

Young (2002).  

Equação 2: P 岫ど岻 = 岾 �̂� + �̂峇�̂
                   

Equação 3: P 岫X岻 = P 岫ど岻 = 岾 �̂� + �̂峇 岾 X ̅ X̅ +K̂峇 � 岫� − な岻,  

Equação 4: Fr = n * P(X), onde: P(0) = probabilidade de não capturar nenhuma ninfa 

ou adulto de tripes na batida de bandeja; � = contagem (x=1,2,3,4,....., n); �̅ = média 

dos dados amostrais; �̂ = parâmetro de agregação; Fr = freqüência esperada para a 

binomial negativa; n = tamanho da amostra e P(x)= probabilidade na contagem X.  

A freqüência esperada para binomial positiva foi calculada pela equação 5 

(Elliottt,1983).  

Equação 5: P 岫X岻 = P 岫ど岻 = 岾 �̂� + �̂峇 岾��峇 �岫� − な岻,   

onde: P(X) = probabilidade de capturar x ninfas e/ ou adultos de F. schultzei na batida 

de bandeja; X = contagem (x = 0,1,2,3,4,....., n); p = probabilidade de sucesso; q= 1- p 

(probabilidade de fracasso); Fr = Freqüência esperada para a binomial positiva; n = 

tamanho da amostra e P(X)= probabilidade na contagem X.  
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A freqüência esperada para a distribuição Poisson foi calculada pela equação 6 

(OSTLE, 1963; ELLIOTT, 1983).  

Equação 6: �岫�岻 =  �−�  岾�̅猫�! 峇, onde: X = contagem (X = 1,2,3,4,....., n); P(X) = 

probabilidade na contagem x; �̅ = média dos dados amostrais.  

Após o cálculo das freqüências observadas e estimadas para as respectivas 

distribuições, o ajuste dos dados foi testado pelo teste de qui-quadrado (捲態) (LUDWIG 

& REYNOLDS, 1988; PEDIGO & RICE, 2006). O critério usado para rejeitar o ajuste à 

distribuição testada é que o valor de 捲態 calculado deve ser maior ou igual ao valor de 捲態 

tabelado, quando o valor será considerado significativo ao nível de significância testado.  

Para as características cujos dados que se ajustaram ao modelo de distribuição de 

freqüência binomial negativo, verificou-se se ocorria um valor de kcomum (kc) 

objetivando ter um parâmetro de dispersão que contemplasse a variabilidade de todas as 

lavouras (BLISS & OWENS, 1958). Inicialmente foram calculados os kparciais (�̂p) de 

cada lavoura, segundo a equação 7.  

Equação 7: �̂p= 
�̅鉄�²− �̅ , onde: �̂p = parâmetro da distribuição binomial negativa, S2 = 

variância dos dados amostrais e �̅= média amostral.  

Posteriormente, determinaram-se os parâmetros 捲�′ e 検�′ de 10 (t = 1, 2, ..., 10) 

amostras para cada lavoura, de acordo com as equações 8 e 9.  

Equação 8: Xi' = �̅�態 −  S�鉄n� ,  

 Equação 9: yi' = S�態 −  �̅� , onde: �̅� = média da população, S�態 = variância dos dados 

amostrais e ni = tamanho da amostra.  

A linha de regressão de x' com y' passa pela origem e tem inclinação 1/k̂c. De 

posse de xi' e yi' calculou-se o kc inicial, pela equação 10.  

Equação 10:  
怠�̂� =   ∑ 掴�′ 槻�′,��=迭∑ 掴�′鉄��=迭       
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A precisão da estimativa de k c foi aumentada por ponderações, calculando-se o 

parâmetro 拳�′ , segundo a equação 11.  

Equação 11:  拳� =  待,5 岫��− 怠岻 ��填 ��鉄 岫�� + ��岻鉄 峭��岫�� +怠岻 − 岫�� +迭岻�� −  典��鉄嶌  , onde: �� = média da população, 

�� = tamanho da amostra e �̂� = parâmetro de agregação da distribuição binomial 

negativa.  

A partir desse momento, o valor de �̂� ponderado foi obtido segundo a equação 12. 

Equação 12:  
怠�̂� =  ∑ 栂�掴�′ 槻�′��=迭∑ 栂�掴�′ 鉄��=迭   , 

A ponderação foi realizada por seis vezes consecutivas, até que a mudança entre os k c 

ponderado fosse insignificante, obtendo-se, então, o valor do �̂� , que foi testado por 

meio do teste F ao nível 5% de significância. Essa interação é essencial para a validade 

do teste, no qual a hipótese nula é que existe um kc para todas as populações. Dessa 

forma, o teste para o �̂� foi calculado por meio de análise de variância da regressão 

linear (Tabela 1).  

 Tabela 1. Análise de variância para o teste de kcomum (kc) (YOUNG & YOUNG, 

2002).  

Fontes de variação GL Soma de quadrados Quadrados médios F* 

Inclinação 1/ kc 1 稽待態 稽待態 稽待態/�態 

Intercepto 1 系 + 稽態 −  稽待態 �待 �待/�態 

Resíduo t – 3 系�� − 稽態 �態 - 
* O valor obtido de k c é justificável se o valor do F da inclinação for significativo e o 

valor do F do intercepto não for significativo.  

 
Onde os valores de 稽待態 , CSS , 稽態 e C foram obtidos através das equações 13, 14, 15 e 

16.  

Equação 13:  稽待態 =  ∑ ²(栂�掴�′槻�′)��=迭∑ 栂�掴�′鉄��=迭  ,                                                                      
Equação 14:  系�� =  ∑ 岫拳�検�′態岻 −  系��=�  ,                                                           
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Equação 15:  系 =  ∑ ²(栂�槻�′)��=迭∑ 栂���=迭  ,                                                                          

Equação 16:  稽態 =  [∑ (栂�掴�′槻�′)− ∑ 岾葱�猫�′峇��=迭 ∑ 岾葱�熱�′峇��=迭∑ 葱���=迭��=� ]鉄
∑ (栂�掴�′鉄)− ∑ ²岾葱�猫�′峇��=迭∑ 葱���=迭  ��=迭  ,  

onde: xi' = parâmetro determinado na equação 8; yi' = parâmetro determinado na 

equação 9 e 拳� = parâmetro determinado na equação 10. 

2.4.3 - Determinação do número de amostras e custo de amostragem  

O número de amostras necessário para a coleta de dados irá definir o custo de 

amostragem (FENG et al., 1994). A estimativa das populações de F. schultzei para as 

variáveis cujos dados se ajustaram ao modelo de distribuição binomial negativa foi 

calculado usando-se a equação 17 (YOUNG & YOUNG, 2002). Já para as variáveis 

cujos dados não ajustaram a nenhuma distribuição de frequência o cálculo do número de 

amostras necessário na estimação das populações de F. schultzei foi calculado usando-se 

a equação 18 (PEDIGO & RICE, 2006).  

Equação 17:  �畦 =  怠寵鉄  岾怠�̅ +  怠�̂峇 ,  

onde: NA = número de amostras, C = erro admitido, �̅ = média da população e �̂ = 

parâmetro da distribuição binomial negativa.  

Equação 18:  �畦 = 岾 �+�帖掴 �̅峇態
                                         

onde: NA = número de amostras, D = erro admitido, �̅ = média da população, S = 

desvio padrão e t = teste t de Student a 5% de probabilidade (n-1 graus de liberdade). 

Registrou-se o tempo gasto em cada amostra (contagem dos insetos e 

caminhamento), o qual foi utilizado na determinação da mão-de-obra utilizada para a 

amostragem de cada sistema. Os custos fixos com material incluiu lápis, borracha, 

papel, flanela, piquetes, uma prancheta e uma bandeja plástica branca (RS 30,00), de 

acordo com os preços destes materiais no Brasil. Para o cálculo do custo de mão-de-
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obra da amostragem, levou-se em consideração o salário de um trabalhador rural (R$ 

880,00/ mensal) acrescidos dos encargos sociais (INSS de 24,5% e FGTS de 8%). O 

custo final da amostragem foi calculado através da soma dos valores dos custos fixos e 

do valor de mão-de-obra da amostragem. O tempo gasto para processamento dos dados 

e o tempo de caminhamento também foram registrados para se ter uma idéia do tempo 

gasto para se tomar uma decisão. 

3. RESULTADOS 

 Nas plantas de alface do grupo crespa antes e durante a formação da cabeça foi 

constatada maior densidade do tripes F. schultzei quando se utilizou a técnica de 

amostragem com batida das folhas em bandeja plástica do que quando se empregou a 

técnica de contagem direta. Já às densidades do tripes amostrados pela técnica de 

contagem direta foi semelhante a aquela amostrada pela técnica de batida das folhas em 

bandeja plástica quando se avaliaram plantas de alface dos grupos americana e lisa 

(Figura 4A). 

 Quando consideramos a variância relativa das densidades de F. schultzei vemos 

que tanto a contagem direta como a batida de bandeja obtiveram valores inferiores a 

30%, em ambos os estádios fenológicos. Além disso, ambas as técnicas de amostragem 

não diferiram significativamente (P < 0,05) quanto as suas precisões quando observou-

se a interação entre os grupos de alfaces ou mesmo entre os estádios fenológicos (Figura 

4B). 

 O tempo de amostragem necessário na técnica de contagem direta foi 

significativamente superior (P < 0,05) para todos os grupos de plantas durante a 

formação da cabeça e nas plantas dos grupos crespa e lisa antes da formação da cabeça. 

Em plantas do grupo americana e neste mesmo estádio fenológico o tempo de 

amostragem não diferiu significativamente entre as técnicas de amostragem (Figura 4C). 



11 

 

 As densidades do tripes F. schultzei se ajustaram à distribuição de frequência 

binomial negativa em 23 das 30 lavouras. Destas 23 lavouras nove, seis e oito eram de 

plantas de alface dos grupos americana, crespa e lisa, respectivamente. Das 23 lavouras 

em que as densidades do tripes se ajustaram à distribuição de frequência binomial 

negativa em 12 lavouras as plantas estavam em estádio antes da formação da cabeça e 

em 11 lavouras as plantas estavam em estádio de formação de cabeça. Em nenhuma das 

30 lavouras as densidades do tripes F. schultzei se ajustaram as distribuições de 

frequência de Poisson e binomial positiva (Tabela 3). Portanto, o cálculo do número de 

amostras do tripes F. schultzei deve ser realizado com a fórmula da distribuição de 

frequência binomial negativa em lavouras de alface dos grupos americana, crespa e lisa 

nos estádios antes e durante a formação da cabeça. 

 A regressão linear simples entre o parâmetro de agregação comum (Kcomum) em 

função do parâmetro k em cada lavoura de alface apresentou inclinação significativa (F1; 

27 = 51,12; P < 0,0001) e intercepto não significativo (F1; 27 = 0,02; P = 0,8886) (Tabela 

3). Portanto, existiu um parâmetro de agregação comum (Kcomum) das densidades do 

tripes F. schultzei que representou todas as lavouras de alface estudadas. 

 Para o maior erro admitido (25%), o número de amostras foi de 58. Em plantas 

do Grupo Americana foram necessários 32 minutos (antes da formação da cabeça) e 25 

minutos (durante a formação da cabeça). O plano de amostragem custou R$ 3,62 e R$ 

2,85 respectivamente. Já em plantas do Grupo Crespa foram necessários 33 minutos e 

27 minutos, antes e durante a formação da cabeça, o que correspondeu a um custo de 

amostragem de R$ 3,69 e R$ 2,98. Finalmente em plantas do Grupo Lisa foram 

necessários 28 minutos tanto na amostragem em plantas antes da formação da cabeça 

quanto durante a formação da cabeça. O custo do plano para plantas desse grupo foi de 

R$ 3,11 e R$ 3,13, respectivamente (Tabela 3)  
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A medida que o nível de precisão aumentou, foi necessário um maior número de 

amostras e consequente aumento de custos. Ao considerar-se um plano com erro 

admitido de 20% (maior precisão) elevou-se o número de amostras para 91. Assim, em 

alfaces do Grupo Americana foram necessários 46 e 35 minutos, do Grupo Crespa 47 e 

37 minutos, nos estádios antes e durante a formação da cabeça respectivamente. Em 

alfaces do Grupo Lisa foram necessários 39 minutos nos dois estádios fenológicos. Os 

custos dos planos de amostragem antes da formação da cabeça foram de R$ 5,13 

(Americana), R$ 5,24 (Crespa) e R$ 4,33 (Lisa) enquanto que durante a formação da 

cabeça foram de R$ 3,92 (Americana), R$ 4,13 (Crespa) e R$ 4,36 (Lisa). 

Considerando que um bom plano de amostragem de hortaliças não deverá levar 

mais do que 1 hora (Gusmão, 2000) e que houve um ganho de precisão (erro admitido 

de 20%) sem ultrapassar este tempo em quaisquer dos grupos de alface e estádios 

fenológicos, o plano de amostragem adequado para amostragem de tripes em alface é 

composto por 91 amostras, realizado através da batida de bandeja plástica. 

4. DISCUSSÃO 

A melhor técnica de amostragem da densidade populacional de F. schultzei em 

plantas de alface foi a batida de bandeja plástica. O uso da técnica de batida de bandeja 

permitiu uma amostragem rápida e de alta precisão (variância relativa inferior a 25%) 

comparado a contagem direta. Porém, a contagem direta é a melhor técnica para 

amostragem de F. schultzei em cultivo de pepino (Bacci, et al., 2008). Segundo Soglia 

et al. (2002) há uma correlação positiva entre a densidade de tricomas/folha e o aumento 

na densidade populacional de tripes. Provavelmente, fatores como a diferença na 

densidade de tricomas e a composição dos diferentes tipos de tricomas presentes nas 

plantas de alface e pepino seja a principal explicação para a diferença no tipo de técnica 

de amostragem. Além disso, as menores densidades de tricomas em plantas de alface 

pode ter influenciado na capacidade de fixação de F. schultzei na planta, bem como na 
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sua capacidade de voo quando as folhas são agitadas durante amostragem (Bacci, et al., 

2008). Por outro lado, a arquitetura das plantas de alface  favoreceu a técnica de 

amostragem com batida das folhas em bandeja plástica em comparação a técnica de 

contagem direta. Outro ponto positivo é que na técnica de batida de folhas em bandeja 

plástica é possilitou melhor visualização e redução da dispersão dos tripes, reduzindo a 

possibilidade de erros quanto a identificação e contagem correta dos insetos. 

A região ideal para amostragem de F. schultzei foi composta por todas as folhas 

das plantas de alface, independente do grupo e do estádio fenológico avaliado (Fig. 2). 

Nós observamos que antes da formação de cabeça, as plantas de alface apresentam 

folhas dispostas separadamente uma das outras, permitido a movimentação individual 

de folhas e fácilitando amostragem de insetos praga. Porém, após a formação de cabeça 

as folhas se apresentam embricadas (sobrepostas) dificultando a diagnose e a contagem 

de F. schultzei (Figura 2). Além disso, a sobreposição das folhas confere abrigo e 

proteção contra o ataque de inimigos naturais e aplicação de inseticidas. Assim, não foi 

possível determinar uma folha ou região amostral para amostragem de tripes em alface, 

como reportado em outros estudos (Bacci, et al., 2008, e outros trabalhos de 

amostragem convencional com tripes). Provavelmente, a arquitetura das plantas de 

alface também favoreceu a técnica de bandeja plástica em comparação a técnica de 

contagem direta. Porque na fatores como a sobreposição e a superfíce lisa das folhas de 

alfece, bem como os distúrbios causados pela movimentação de folhas durante a 

contagem direta podem favorecer a fuga (i.e. através de voo ou queda no solo) de F. 

schultzei durante as avaliações. 

Um dos aspectos observados a campo que contribuíram para uma maior detecção 

de tripes pela técnica de batida de bandeja em relação a contagem direta é que no 

momento da execução desta última há uma dispersão de parte dos insetos antes da 

execução da contagem. Quando consideramos a variância relativa das densidades de F. 
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schultzei vemos que tanto a contagem direta como a batida de bandeja obtiveram 

valores inferiores a 30%, em ambos os estádios fenológicos. Acrescenta-se a isto o fato 

de que, por ser uma técnica com execução simples e rápida, a batida de folhas em 

bandeja plástica pode ser realizada pelo próprio agricultor sem que seja necessária uma 

dedicação de tempo elevada. Isso é importante para o custo de produção pois a 

aplicação deste método de amostragem mostrou-se de baixo custo e sendo assim não 

exercerá grande impacto no valor unitário de produção desta hortaliça. 

Os dados de amostragem das densidades populacionais de F. schultzei 

provenientes dos diferentes grupos de alface em diferentes estádios fenológicos foram 

utilizados para estimar o valor de Kcommon. Os dados de densidade de F. schultzei se 

ajustaram a distribuição binomial negativa indicando que a população apresenta 

distribuição agregada. Este tipo de agregação parece ser comum em populações de F. 

schultzei (Bacci, et al.,  2008). Young and Young (1998), observaram que as populações 

de uma mesma espécie podem apresentar diferenças nos valores do parâmetro k de 

distribuição binomial negativa, resultando em diferentes números de amostras para cada 

uma das plantações. No entanto, os sistemas selecionados para as precisões econômicas 

para F. schultzei e o total de tripes mostrou variações envolvendo o valor de kcommon 

ocorreram nas populações das diferentes plantações. Isso permite a determinação de um 

plano de amostragem adequada para várias plantações. As regiões com as maiores 

densidades de pragas geralmente são os locais ideais para amostragem das espécies, 

como resultam em planos de amostragem representativa e precisos. O mesmo foi 

observado no presente estudo. 

Os planos de amostragem para F. schultzei para os diferentes grupos e estádios 

fenológicos dos cultivos de alface foi considerado praticável de acordo com os critérios 

descritos por Pedigo (1988) e Gusmão, et al., (2000). Sendo que fatores como o baixo 

tempo de execução do plano de amostragem (< 1 hora) e a boa precisão econômica 
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(20%), possibilitando a coleta, o processamento de dados e tomada de decisões em um 

único dia, além de ser um plano de baixo custo. O plano de amostragem convencional 

de F. schultzei para os diferentes grupos de alface foi composto por 91 amostras para 

cada lavoura. De acordo com os nossos resultados foi possível padronizar o uso da 

mesma técnica de técnica de amostragem, bem como o número de plantas a serem 

avaliadas para os diferentes grupos de alface. A padronização destes parâmetros 

permitiu a obtenção de um plano de amostragem simples, de rápida execução, 

permitindo que as medidas de controle de pragas rápida, evitando perdas econômicas. 

No início de um ataque de F. schultzei, decisões rápidas de controle são essenciais, 

como estes organismos apresentam alta taxa de crescimento de população alta 

(Gutierrez and Helle 1985; Pedigo, 1988; Picanco et al. 2002) e grande capacidade de 

causar danos estéticos que inviabilizam a comercialização de plantas de alface.  

A mão-de-obra tem sido reportado por diversos autores como o componente de 

maior custo do plano de amostragem (Bacci, et al., 2008; Rosado, et al., 2014). 

Resultado semelhante ao encontrado neste estudo. A técnica de batida de bandeja foi 

relativamente mais rápida para a amostragem de tripes, antes e após a formação de 

cabeça, nos diferentes grupos de alface,  em comparação a contagem direta. 

Provavemente os maiores custos observados na contagem direta estão associadas ao 

maior tempo gasto na movimentação e procura dos insetos nas folhas, principalmente 

após a formação de cabeça que dificultou ainda mais este processo. O custo por 

amostragem variou de R$ 3,92 a R$ 5,24 para os difentes grupos de alface. Este custo é 

insignificante comparado com ao custo médio de produção dos diferentes grupos de 

alface. Além disso, adoção do plano convecional de tripes possibilita benefícios como 

redução de custos com pulverização, menor impacto sobre organismos não-alvos, 

menores problemas com resíduos de inseticidas e contaminação do aplicador.  
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Os resultados  reportados neste estudo são semelhantes aos do plano de 

amostragem convencional determinados por Bacci et al. (2008) para F. schultzei, 

confirmando a precisão das estimativas do nosso plano de amostragem convencional. O 

plano de amostragem de F. schuletei consistiu de 91 amostras e a técnica amostragem a 

ser usada é batida de folhas em bandeja plástica. Assim, a adoção do plano de 

amostragem convencional de tripes possibilita maior precisão e fidelidade na avaliação 

das densidades de F. schultzei presentes no agroecossistema em cultivos de alface. 

Proporcionando ao produtor uma importante ferramenta para a tomada de decisão em 

programas de manejo integrado de pragas, o que é fundamental para a manutenção da 

lavoura com uso racional dos inseticidas. 

5. CONCLUSÃO 

 O plano de amostragem do tripes Frankliniella schultzei em cultivos de alface é 

aplicável em plantas dos grupos Americana, Crespa e Lisa nos estádios fenológicos 

antes e durante a formação da cabeça e é composto pela batida de folhas de 91 plantas 

em bandeja plástica. 
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Figura 1. Área experimental em Chã Grande-PE usada na condução deste trabalho. 
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Figura 2. Plantas de alface dos grupos americana, crespa e lisa nos estádios antes e durante a formação. 
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Figura 3. Uso das técnicas de (A) contagem direta e (B) de batida das folhas em bandeja plástica para amostragem do tripes Frankliniella schultzei em 

cultivos de alface antes e durante a formação da cabeça. 
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Figura 4. (A) Densidade (média ± erro padrão), (B) variância relativa e (C) tempo de 

amostragem do tripes Frankliniella schultzei em função da técnica de amostragem em 

cultivos de alface dos grupos americana, crespa e lisa com plantas antes da formação da 

cabeça e durante a formação da cabeça. * O histograma seguido por asterisco possui 

maior média para esta característica usando esta técnica do que amostragem de acordo 

com o teste t a P<0.05. 
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Tabela 2. Densidade do tripes Frankliniella schultzei (média ± erro padrão), teste qui-

quadrado (2) entre as frequências observadas e esperadas pelas distribuições binomial 

negativa, Poisson e binomial positiva das densidades de tripes amostradas em 30 

lavouras de alface. 

Lv Gn Est Densidade  Binomial negativa  Poisson  Binomial positiva 

   

(tripes. amostra-
1) 

 
2 Gl 

 
2 Gl 

 
2 Gl 

1 Am Af  2,43 ± 0,42 
 

9,67ns 8 
 

2,0x103* 9 
 

5,8x1015* 9 

2 Am Af  0,18 ± 0,04 
 

0,63ns 1 
 

8,55* 2 
 

1,0x103* 2 

3 Am Af  0,53 ± 0,09 
 

2,14ns 1 
 

12,25* 2 
 

4,2x104* 2 

4 Am Af  4,49 ± 0,49 
 

17,95ns 15 
 

3,0x104* 16 
 

9,4x1014* 16 

5 Am Af  0,13 ± 0,04 
 

1,31ns 1 
 

22,83* 2 
 

470,43* 2 

6 Am Fc 3,32 ± 0,60 
 

13,63ns 8 
 

949,48* 9 
 

1,5x1019* 9 

7 Am Fc 3,26 ± 0,73 
 

11,22ns 8 
 

1,1x103* 9 
 

1,0x1010* 9 

8 Am Fc 2,18 ± 0,29 
 

7,52ns 7 
 

802,29* 8 
 

5,5x108* 8 
9 Am Fc 2,46 ± 0,73 

 
37,18* 4 

 
444,28* 5 

 
1,8x1014* 5 

10 Am Fc 0,88 ± 0,16 
 

2,90ns 3 
 

58,29* 4 
 

1,0x105* 4 

11 Cp Af  3,06 ± 0,38 
 

6,13ns 10 
 

3,8x103* 11 
 

1,3x1010* 11 

12 Cp Af  0,31 ± 0,08 
 

3,61ns 3 
 

617,54* 4 
 

1,6x103* 4 
13 Cp Af  0,92 ± 0,16 

 
10,94* 3 

 
39,58* 4 

 
6,5x105* 4 

14 Cp Af  1,18 ± 0,13 
 

8,09ns 5 
 

70,77* 6 
 

8,6x106* 6 

15 Cp Af  0,43 ± 0,08 
 

1,06ns 2 
 

114,82* 4 
 

9,1x103* 4 

16 Cp Fc 9,09 ± 1,17 
 

9,71ns 18 
 

4,1x104* 19 
 

3,4x1074* 19 
17 Cp Fc 3,91 ± 0,82 

 
40,34* 8 

 
1,0x103* 9 

 
1,3x1026* 9 

18 Cp Fc 2,10 ± 0,51 
 

28,04* 6 
 

371,22* 7 
 

2,6x1014* 7 

19 Cp Fc 0,98 ± 0,15 
 

1,60ns 4 
 

160,73* 5 
 

5,2x105* 5 
20 Cp Fc 1,05 ± 0,18 

 
15,56* 2 

 
15,91* 3 

 
1,5x107* 3 

21 Ls Af  6,14 ± 1,32 
 

29,97* 6 
 

7,8x103* 7 
 

1,8x1043* 7 
22 Ls Af  1,97 ± 0,29 

 
14,41* 5 

 
168,70* 6 

 
1,6x109* 6 

23 Ls Af  2,59 ± 0,47 
 

14,88ns 11 
 

8,6x104* 12 
 

2,7x1013* 12 

24 Ls Af  0,84 ± 0,12 
 

4,72ns 4 
 

86,54* 5 
 

3,4x105* 5 

25 Ls Af  0,18 ± 0,06 
 

5,81ns 2 
 

860,00* 3 
 

477,48* 3 

26 Ls Fc 1,72 ± 0,19 
 

1,06ns 6 
 

125,57* 7 
 

2,9x108* 7 

27 Ls Fc 5,58 ± 0,61 
 

14,03ns 7 
 

2,1x103* 8 
 

1,3x1019* 8 

28 Ls Fc 0,98 ± 0,17 
 

2,93ns 5 
 

1,0x103* 6 
 

1,5x105* 6 

29 Ls Fc 1,08 ± 0,17 
 

5,24ns 6 
 

2,1x103* 7 
 

3,4x105* 7 

30 Ls Fc 1,86 ± 0,31 
 

12,45ns 7 
 

430,89* 8 
 

3,0x1012* 8 
Na Tabela: Lv = lavouras. Gr = Grupo de variedade de alface: Am = americana, Cp = 
crespa e Ls = Lisa. Est = Estádio fenológico das plantas: Af = antes da formação da 
cabeça e Fc = durante a formação da cabeça. Gl = graus de liberdade. ns Não-
significativo. *Significativo a 5% de probabilidade. 
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Tabela 3. Teste para verificação de homogeneidade para o parâmetro K da distribuição 

binomial negativa para os dados de densidades de tripes Frankliniella schultzei 

amostrados nas 30 lavouras de alface. 

 

Fontes de 
variação 

Graus de 
liberdade 

Soma de 
quadrados 

Quadrados 
médios 

F P  

Inclinação 1/kc 1 251,23 251,23 51,12* < 0,0001 

Intercepto 1 0,09 0,09 0,02ns 0,8886 

Resíduo 27 132,70 4,91   

Kcomum = 0,3143  
nsNão-significativo. *Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 
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Tabela 3. Número de amostras, tempo e custo requeridos para a amostragem de tripes Frankliniella schultzei em cultivos de alface de alface dos 

grupos americana, crespa e lisa antes da formação da cabeça e durante a formação da cabeça em função erro máximo admitido neste processo. 

 
Erro 
(%) 

Número de 
amostras 

Plantas antes da formação da cabeça  Plantas em formação da cabeça 
Americana Crespa Lisa 

 
Americana Crespa Lisa 

Tempo Custo Tempo Custo Tempo Custo 
 

Tempo Custo Tempo Custo Tempo Custo 

5 1455 10h 4min R$ 67,59 10h 20min R$ 69,36 8h 10min R$ 54,84 

 

7h 12min R$ 48,33 7h 42min R$ 51,72 8h 15min R$ 55,38 

10 364 2h 38min R$ 17,63 1h 17min R$ 18,07 2h 9min R$ 14,44 

 

1h 54min R$ 12,81 2h 2min R$ 13,66 2h 10min R$ 14,58 

15 162 1h 15min R$ 8,38 2h 42min R$ 8,58 1h 2min R$ 6,96 

 

56min R$ 6,23 59min R$ 6,61 1h 3min R$ 7,02 

20 91 46min R$ 5,13 47min R$ 5,24 39min R$ 4,33 

 

35min R$ 3,92 37min R$ 4,13 39min R$ 4,36 

25 58 32min R$ 3,62 33min R$ 3,69 28min R$ 3,11 

 

25min R$ 2,85 27min R$ 2,98 28min R$ 3,13 

 


