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INTRODUÇÃO

Os Lepidópteros constituem uma das ordens mais di-
versas de insetos e têm representantes de fácil captura.
A famı́lia Noctuidae destaca - se entre os principais
grupos de mariposas pela grande diversidade, especi-
almente na Região Neotropical (Heppner 1991). Suas
espécies relacionam - se com diversos ambientes e seus
recursos alimentares incluem diversas partes vegetais
em diferentes culturas de importância econômica (Hol-
loway et al., . 1992).
Os representantes do gênero Agrotis possuem ampla
distribuição geográfica, inclusive com espécies cosmo-
politas, como A. ipsilon (Vendramim et al., , 1982).
Esta espécie apresenta grande capacidade de multi-
plicação, atingindo até mais de mil ovos/fêmea Seus
principais prejúızos ao homem são causados pela suas
larvas, que no primeiro ı́nstar iniciam suas atividades
raspando o tecido foliar, após um peŕıodo migram ao
solo, onde se enterram, saindo somente à noite para se
alimentar, cortando plântulas de até 10 cm de altura,
(Santos & Nakano, 1982, Gallo et al., ., 2002).

OBJETIVOS

O presente estudo teve como objetivo avaliar aspectos
relacionados com a reprodução de Agrotis ipsilon.

MATERIAL E MÉTODOS

Ind́ıviduos adultos foram coletados no munićıpio de Ta-
vares, RS, com auxilio de armadilhas luminosas, e então
transportados ao Laboratório de Controle Biológico do
Instituto de Biotecnologia da Universidade de Caxias
do Sul (IB - UCS), onde procedeu - se a criação labo-
ratorial em sala climatizada (22 ± 1 oC, UR 70 ± 10%
e fotofase de 14h). A metodologia de criação seguiu
Parra (2002).
A partir das posturas obtidas dos adultos coletados, 300
larvas foram individualizadas e alimentados com dieta
artificial proposta por Bento et al., . (2007). As pupas
resultantes foram sexadas conforme esquemas de Butt
& Cantu (1962). Para avaliação da fecundidade e fer-
tilidade formaram - se 15 casais com machos e fêmeas
de mesma idade e 15 casais com machos dois dias mais
velhos que as fêmeas.
Os casais foram mantidos em gaiolas ciĺındricas com
volume de 3 litros, revestidos com papel - filtro e veda-
dos com voal, em cujo interior era disponibilizada uma
porção de azevém (Lolium multiflorum), cujas ráızes
eram mantidas em frasco com água para manter a tur-
gescência. As mariposas foram alimentadas com uma
solução aquosa de mel 10%, trocada a cada dois dias e
as gaiolas eram revisadas diariamente, anotadondo - se
o número de posturas efetuadas por fêmea e contagem
integral de ovos/postura/fêmea. A contagem dos ovos
foi realizada com aux́ılio de microscópio estereoscópio
binocular (10x). Após a contagem, os ovos foram man-
tidos em tubos de vidro (2,5 x 8,5 cm), para avaliação
da duração do peŕıodo embrionário e viabilidade.
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Avaliou - se o peŕıodo de pré - oviposição, oviposição,
pós - oviposição, fertilidade e fecundidade, a longevi-
dade dos adultos e o padrão temporal de distribuição
dos ovos em relação à idade das fêmeas. Material tes-
temunho incluindo ovos, larvas de último ı́nstar, pupas
e adultos foram conservados junto ao Laboratório de
Controle de Pragas do IB - UCS.

RESULTADOS

Observou - se que das 15 gaiolas com os casais adul-
tos de mesma idade, apenas em 10 observou - se ovi-
posição, enquanto nos casais onde o macho era mais
velho, observou - se oviposição em 13. Nos casais
de mesma idade, os peŕıodos médios de pré - ovi-
posição, oviposição e pósoviposição com respectivo des-
vio - padrão, foram 14,8 ±5,3; 7,8 ±3,9 e 2,2 ±4,4 dias
respectivamente. Para os casais com machos mais ve-
lhos, os valores observados foram de 16,7 ±10,1; 8,6
±7,8 e 3,8 ±3,0 dias, para pré - oviposição, oviposição
e pós - oviposição, respectivamente. Quando analisa-
dos através de Teste T, os valores de pré - oviposição e
oviposição apresentaram diferença estatisticamente sig-
nificativa entre si. O peŕıodo total de oviposição foi
bastante longo. Nos casais com indiv́ıduos da mesma
idade, observaram - se posturas do oitavo ao 37o dia e
nos casais com indiv́ıduos de idade diferentes observa-
ram - se posturas do quinto ao 43o dia. Apesar do longo
peŕıodo de oviposição, observou - se um peŕıodo no qual
as posturas são mais freqüentes entre o 14o e o 17o dia,
sendo que 48,6% dos ovos provenientes dos casais com
indiv́ıduos de idade diferente e 40,9% dos provenientes
dos casais com indiv́ıduos de mesma idade foram postos
entre esses dias.
Quando se analisou a fertilidade, observou - se um to-
tal 4020 ovos, com média de 402,9 ±260,2 ovos/casal
onde machos e fêmeas tinham mesma idade, enquanto
nos casais com macho mais velho encontraram - se 8049,
com uma média de 619,2 ±442,7 ovos/casal. Da mesma
forma, a fecundidade variou de apenas 28 ovos eclodi-
dos (0,7%) para casais com indiv́ıduos de mesma idade
a 312 (3,87%) nos casais com indiv́ıduos com idades
diferentes.
A fertilidade e a fecundidade observadas neste trabalho
foram relativamente baixas comparada a outros estudos
s envolvendo esta espécie, que demonstram sua grande
capacidade reprodutiva (e.g. Swier et al., . 1976; An-
gulo et al., . 2008). Porém estudos abordando os as-
pectos etológicos ligados reprodução não são comuns.
Os resultados apresentados corroboram com descrito
para alguns outros noctúıdeos, como por exemplo, Plu-
siinae, nos quais o número de adultos reunidos e mesmo
o espaço dispońıvel para o vôo influenciam no desem-
penho reprodutivo (Jensen et al., . 1974; Specht et
al., 2007)

As fêmeas de ambos os grupos foram significativamente
mais longevas que os machos de modo geral (26,6 ±9,4
contra 20,1 ±9,7). Analisando - se separadamente ma-
chos e fêmeas, apenas os machos, apresentaram dife-
renças estatisticamente significativas, sendo mais lon-
gevos os que formaram casais com fêmeas mais jovens
(23,5 ±9,9 contra 17,2+8,9 dias).

CONCLUSÃO

A idade dos machos é importante para a reprodução
desta espécie. Machos mais longevos são mais atráıdos
pelas fêmeas para acasalamento, aumentando a fecun-
didade e a fertilidade.
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