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RESUMO 

algodao e arroz as atingem elevados, 

causando a redw;:ao ou a perda total da produgao. As sementes. desde o 

de sua formagao ate a germinagao, podem ser invadidas por microrganismos 

patogenicos que podem transmiti-los as geragoes subsequentes. Quando elas 

sao secas os de ,.,,,.,m,.,,n s'obrev1ve!n 

e umidade relative do 

ambiente e do grau de infestagao e de umidade das sementes, esses 

pat6genos podem ou nao morrer. Os herbicides, alem da desejada agao t6xica 

sabre as plantas, exercem possiveis efeitos correlates sabre outros 

organismos do meio ambiente, sendo um deles sabre os fungos presentes nas 

sementes e que sao transmitidos atraves delas. 0 presente trabalho teve por 

objetivos avaliar: a) a qualidade fisiol6gica (germinagi'io e vigor

envelhecimento acelerado e primeira contagem) e sanitaria (metoda do papel 

de filtro) das sementes de algodi'io e de arroz armazenadas durante 12 meses 

em dais tipos de embalagens ; b) o efeito dos herbicides alachlor e 

pendimethalin, seletivos para a culture de algodi'io, e butachlor e oxadiazon, 

seletivos para a culture do arroz sabre os diversos fungos associados as suas 

sementes. Ap6s a colheita, 40kg de sementes de cada culture foram divididas 

em subamostras e acondicionadas nas embalagens de papel multifoliado e de 

plastico trangado. Para a determinagao da qualidade fisiol6gica e sanitaria, as 

sementes foram avaliadas no infcio e a cada dois meses, durante os 12 meses 

de armazenamento (junho de 1996 a junho de i 997), em condigoes de 

ambiente natural de Campinas, Sao Paulo. A temperatura e a umidade relative 

do armazem foram registradas e a umidade das sementes tambem foi 

determinada. 0 delineamento estatistico o inteiramente casualizado, em 

subdivididas no com quatro repe!igoes para !odos os 
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0 teste com os 

ulilizando-se o delineamento inteiramente casualizado< A comparagao entre as 

medias foi feita pelo teste de Tukey a 5%< Os resultados permitiram concluir 

as sementes boa armazenabilidade nas condigoes de 

a ar 

significativamenle o grau de umidade das semenles, nas dues embalagens e 

nas duas o periodo armazenamento, houve diferenga 

no e na !dade das sementes das duas 

para as embalagens de papel e plastico trangado; a 

perda do poder germinative e do vigor, teve inicio a partir do oitavo mes de 

armazenamenlo para as sementes de algodao e de arroz, com excegao para o 

cv< de arroz sementes mostraram 

OS nos Iotas 

foram: gossypii, Botryodiplodia theobromae, Fusarium spp<, 

Penicillium spp< e Aspergillus spp<; e nos lotes de sementes de arroz, foram: 

Pyricularia grisea, Bipolaris oryzae, Fusarium spp<, Phoma spp<, Curvularia 

spp<, Cladosporium sp<, Alternaria spp<, Penicillium spp< e Aspergillus spp<; os 

fungos de campo avaliados, mantiveram-se viaveis ate os 12 meses de 

armazenamento nas duas cultures, com exce<;ao do fungo Pyricularia grisea, 

no lote 73 do cv< lAC 165 de sementes de arroz; a incidencia dos fungos de 

armazenamento Penicillium spp< e Aspergillus spp< variou conforme o cultivar, 

nas sementes de algodao e arroz; as doses dos herbicides promoveram 

redu<;ao da incidencia de todos os fungos presentes nas sementes das duas 

cultures; a maior ou menor incidencia dos diversos fungos, nao alterou o efeito 

dos herbicides; o herbicide alechlor, em sementes de elgodao, foi mais 

eficiente na inibigao do fungo Cofletotrichum gossypii a partir da dose 12,5 

ug<mr\ e de Botryodiplodia theobromae, nas doses meis elevadas (50 e 100 

ug<mr1
) do que o pendimethelin; o herbicida oxadiazon, em sementes de arroz, 

apresentou inibigao do fungo Bipo!aris oryzae na dose 12,5 ug<mr
1
< 



1 JNTRODUCAO 

Muitos microrganismos causadores de doent;:as de plantas podem ser 

transmitidos pelas sementes. A maioria deles e representada pelos fungos, 

que causam sintomas como tombamentos, murchas, crestamentos, manchas 

foliares, deformagoes, descolora<;:oes ou podridoes de 6rgaos, fazendo com 

a produ<_;:ao de uma seja 

As sementes sao vulneraveis a colonizat;:ao microbiana desde o inicio 

de sua formagao ate a germinagao. Durante o desenvolvimento e a maturagao 

das plantas no campo, estas podem ser invadidas por microrganismos 

patogenicos, que em ambiente favoravel, tornam essas plantas doentes. 

Assim, as sementes oriundas dessas plantas, se infectadas, tornam-se fontes 

de in6culo primario de inumeras doengas. 

Em campos de produgao de sementes, potencialmente todos os pat6ge

nos de plantas, transmitidos ou nao por sementes, podem causar danos aos 

respectivos hospedeiros. Nesse caso, a preocupagao maior deve ser voltada 

aqueles pat6genos que podem atingir as sementes e daf serem transmitidos as 

geragoes subsequentes. A importancia reside nao s6 nos danos que implicam 

em redug6es na produgao, como tambem naqueles que depreciam qualilativa

mente as sementes. Quando elas sofrem secagem para posterior armazena

mento, os fungos de campo geralmente sobrevivem nas mesmas, sob diferen

tes formas de resist€mcia. Dependendo da temperatura e umidade relative do 

ambiente do armazenamento, do grau de infec<;:ao ou infesta<;:ao e do grau de 

umidade das sementes, esses pat6genos podem morrer. 

Uma vez armazenadas, as sementes podem ser invadidas, por outro 

grupo de fungos, denominados de "fungos de armazenamento". As sementes 

recem colhidas, no entanto, podem center propagutos desses fungos, em 
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baixas, as vezes serem detecladas, Esse 

e suficiente para assegurar a sua presenga junto as sementes (BERJAK, 

1987a), Os "fungos de armazenamento" sao os principais responsaveis pela 

perda de viabilidade das sementes armazenadas com de umidade acima 

Os do desejado sobre as plantas 

daninhas, exercem possfveis efeitos correlatos ou secundarios sobre outros 

organismos ambiente, para os quais o dirigido, 

Uma dessas possibilidades e a atuavao dire!a sobre os fungos patogenicos 

associados as sementes, Como a maior parte das grandes cultures sao 

propagadas por sementes (arroz, feijao, trigo, soja, algodao, milho, amendoim, 

) e a dos agentes causais das doenvas dessas plantas, e 

elas, a disseminagao e transmissao assume 

papal importante, assunto ganha tambem im1nmitl•nr.i;:, justificando-se 

seu estudo, devido ao uso crescenta de herbicides no BrasiL 

0 presente trabalho, teve por objetivos: a) avaliar a qualidade fisiol6gica 

(germinavao e vigor) e sanitaria das sementes de algodao e de arroz, 

acondicionadas em dois tipos de embalagens, durante doze meses de 

armazenamento em condiv6es de ambiente natural em Campinas; b) verificar a 

avao de alguns herbicides seletivos para as duas cultures, sabre os principals 

generos de fungos associados as essas sementes, tais como: Fusarium, 

Colletotrichum, Botryodipfodia, Pyricularia, Bipolaris, Phoma, etc, 



2, REVISAO BIBUOGRAFICA 

, Tipos de embalagem e condl!foes de armazenamento 

Dentre os varios processos pelos quais as sementes passam ap6s a 

colheita, o armazenamento assume papel importante, principalmente no Brasil, 

""''""'" as condigoes e E nessa fase que os 

produtores necessitam ter os maiores cuidados visando a preserva<;:ao da 

qualidade das mesmas, diminuindo a velocidade do processo deteriorative e o 

problema de descarte de Iotas, 

0 armazenamento em condi<;6es ambientais adequadas de temperatura 

e umidade relaliva do ar constitui uma etapa importante para a manuten<;ao da 

qualidade fisiol6gica inicial da semente, De acordo com GREGG & 

FAGUNDES (1977), tanto o grau de umidade relative como a temperatura do 

ar, sao fatores importantes no armazenamento, contudo o grau de umidade 

exerce uma influencia bern mais acentuada e direta na longevidade da 

semente, As melhores condi<;6es para manu!en<;ao da qualidade da semente 

sao baixa umidade relative do ar e baixa temperatura, pelo fato de manterem o 

embriao em baixa a!ividade metab61ica (CARVALHO & NAKAGAWA, 1983 e 

AGUIAR eta/, 1993), 

PARICHA et ar (1977) mostraram que sementes de arroz sao mais 

higrosc6picas que sementes de oleaginosas, portanto seu grau de umidade 

sofre mais oscilayao com a umidade relative do ambiente, Do mesmo modo, a 

deteriora<;ao da semente aumenta progressivamente com o incremento da 

umidade relative e com o prolongamenlo do tempo de armazenamento, 

A umidade relative, temperatura e tempo de armazenamento durante o 

processo de armazenagem, sao fatores importantes na longevidade, tanto de 



4 

sementes, quanta microrganismos. Conforme SCHOEN & K (1978) 

periodos de armazenagem de sale a nove mesas sao suficientes para diminuir 

a porcentagem de infecc;;ao por Phomopsis sojae e aumentar a porcenlagem 

de em condic;;6es de campo 

A embalagem e um fetor que tambem grande influencia na 

qualidade da semen!e, durante o armazenamento. Quando sao armazenadas 

em embalagens, atraves quais ocorre a permute de vapor dagua com a 

atmosfera, as sementes podem ganhar ou perder umidade, dependendo da 

temperatura e umidade relative do meio ambiente. 

HARRINGTON, ci!ado por TOLEDO & MARCOS LHO (1977), ao estu

dar os efeitos des embalagens e das condic;;6es do ambiente, acondicionou se-

cebola com 11 umidade em embalagens permeaveis e 

impermeaveis; ao final de 18 mesas de armazenamento observou que a alta 

temperatura e alta umidade relative prejudicaram a conservac;;ao da semente 

em embalagens permeaveis e favoreceram a deterioragao, mesmo em 

embalagem hermetlca. 0 autor constatou a·lnda que, de um modo geral, 

embalagens a prove de trace de umidade sao prejudiciais, se as semenles 

forem armazenadas com teor inadequado de ague, pois favorece a respiragao 

anaer6bica. 

A escolha do material adequado para a confec<;:§o des embalagens 

depende de uma serie de fatores, tais como: facilidade de manejo, grau de 

umidade das sementes, condig6es e periodo de armazenamento, prego de 

embalagem e das sementes, facilidade para impressao e rotulagao e especies 

de sementes (POPINIGIS, 1985 e ROTTA,1974). 

0 armazenamento de sementes de soja durante oilo mesas nas condi

goes de Pelotas, RS, realizada por AMARAL & BAUDET (1983) em Ires tipos 

de embalagens (sacos de aniagem, papal mul!ifoliado e polietileno trangado), 

nao mostrou influencia do tipo da embalagem na porcentagem de germinagao 

em fungao do periodo de armazenamento e da umidade inicial (11 ,4% e 

13,4%) das sementes. A partir do quinto mes de armazenamento as sementes 

estavam severamente comprometidas em termos de vigor, independente do 

tipo de embalagem u!ilizada. 
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FALLIERI eta/. (1995) ava!iaram o efeito do deslintamento quimico e 

mecanico sobre a qualidade de sementes de algodao, armazenadas em qua!ro 

ambientes e embaladas em sacos de papel multifoliado, de algodao e 

sete meses. Avaliac;;oes realizadas mensalmente 

que somente a embalagem de papel multifoliado 

significativamente superior as demais no teste germinac;;ao. 

conservagao de sementes de algodao herbaceo em !res tipos de 

embalagens (silo-impermeavel; saco plastico semi-permeavel a saco de papal 

permeavel), durante nove meses de armazenamento, em condig6es 

controladas a nao controladas de temperatura e umidade foi esludada por 

QUEIROGA & BARREIRO NETO (1985) Os resultados obtidos mostraram que 

a camera de com 1 e relativa 

ar em torno de 35% conservou melhor a qualidade da semente, independente 

da embalagem utilizada, enquanto para as condic;;oes ambienlais, a melhor 

embalagem foi represen!ada palo silo. 

2.2. Qualidade fisiologica das sementes 

A qualidade fisiol6gica das sementes tam sido um dos aspectos mais 

estudados nos ultimos anos, devido ao fato delas estarem sujeilas a uma serie 

de mudanc;;as degenerativas de origem bioquimica, fisiol6gica e fisica, ap6s 

sua maturagao e que estao associados a redugao do vigor. 

2.2.1. Teste de germi mu;;ao 

0 teste de germinac;;ao e um dos parametres que permite acompanhar 

as condigoes fisiol6gicas da semente no intervale colheita-semeadura, dai sua 

importancia. Esse metoda e universalmente aceito e o mais difundido na 

avaliac;;ao da qualidade fisiol6gica das sementes, fornecendo informac;oes uteis 

para fins de comercializac;ao e densidade de semeadura, alem de indicar a 

capacidade da semente, sob condic;oes favoraveis, em dar origem a uma 

planlula normal, mesmo apresen!ando razoavel avanc;o de deteriorac;;ao. 
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e posslvel que um lote com alta germina<;:ao, esteja com avangado grau 

de deterioragao (OELOUCHE & BASKIN, 1973). logo, o teste de germinac;:ao 

nao oferece indicativa confiavel para armazenamento seguro, uma vez que sua 

realizac;:ao se da 6timas umidade, temperatura e 

luminosidade transformagoes degenerativas mais sutis nao avaliadas pelo 

teste de germina<;:ao, exercem grande influencia no potencial de desempenho 

das sementes com reflexos na capacidade de armazenamento, na emergencia 

no campo, no crescimen!o e produlividade das plantas (POPINIGIS, 1985 e 

PUZZI, 1986). Essas transformac;:oes podem ser de!ec!adas e avaliadas 

atraves de testes de vigor. 

Entretanto, varios trabalhos foram realizados utilizando o teste de 

germinagao avaliar a deteriora<;:ao sementes o 

armazenamento, como o de wor~uun et a/. 987). Esses au!ores, trabalhando 

com semenles de milho e sorgo, conseguiram resultados satisfal6rios 

selecionando cullivares e locais de armazenamento, ao empregar esse teste 

durante 48 meses, com avaliag6es a cada quatro meses. 

2.2.2. Testes de vigor 

Esses testes irao fornecer um indicativa do potencial de armazenamento 

das sementes. logo, o conhecimento previa desse potencial e muilo 

importante para a industria sementeira. Os lotes de sementes de menor vigor, 

desde que dentro dos padr6es de comercializac;:ao, devem ser vendidos em 

primeiro Iugar, deixando os de maior vigor para uma elapa seguinte, uma vez 

que esses, geralmente apresentam maior potencial de armazenamenlo. 

Exisle uma serie de testes para avaliar o vigor em sementes, mas 

nenhum deles vem sendo adotado universalmente. 

2.2.2.1. Emrelhecimento acelerado 

0 teste envelhecimenlo acelerado, lambem denominado envelheci-

"'"'"+" precoce ou artificial, tem sido, de acordo com MELLO & 
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mais uiilizados pela maioria dos pesquisadores nacionais para 

das sementes. 

De acordo com DELOUCHE & BASKIN (1973), o armazenamento 

racional de lotes de sementes ex1ge o prev1o conhecimento de seus 

armazenamento. Por parametres de 

!ado, o de envelhecimenlo acelerado e o teste de vigor mais 

adequado para se determiner esse paramelro Justifica-se sua utilizagao pela 

capacidade em eslimar o potencial de conservac;;ao dos Iotas de sementes e 

por ser de facil execugao. Esses pesquisadores estudaram a previsao de 

armazenamenlo para 16 especies. Aplicando o teste de envelhecimento 

acelerado ales mostraram que os lotes de sementes que apresentavam melhor 

vigor, mantinham a germinac;;ao mais elevada em condic;;oes normais de 

lotes que Indices de vigor, 

rapidamente a germinac;;ao. 

LAPOSTA et al. (1995) comparando metodos para avaliac;;ao da qualida

de fisiol6gica de dez lotes de sementes de algodao, detectaram que o teste de 

envelhecimento acelerado foi um dos mais eficientes, no que diz respeilo a 
separa<;ao de lotes em diferentes niveis de vigor e potencial de emergencia 

das plantulas em campo. 

0 mesmo resultado foi obtido por RODRIGUES et a/. (1995) quando 

compararam os varios !estes de vigor na avalia<;ao da qualidade de sementes 

de feijao-de-vagem. 0 teste de envelhecimenlo acelerado estava entre os que 

apresen!aram os melhores resul!ados na avalia<;ao do potencial de 

emergencia das plantulas no campo. 

2.2.2.2. Primeira contagem 

A primeira contagem feita durante o teste de germina<;ao pode ser 

empregada como indice de vigor (POPINIGIS, 1985) e utilizada, 

principalmente, pela facilidade de sua execu<;ao, pois e feita conjuntamente 

com o teste de germina<;ao. A principal deficiencia desse teste e sua baixa 

sensibilidade, nao sendo capaz de detectar diferen<;as mlnimas de vigor entre 
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lotes. Entretanto, ha grande diferen<;:a no vigor, entre dois lotes, a 

primeira contagem oferece um indicative aproximado da mesma (POPINIGIS, 

1985) 

et (1986) avaliando a qualidade de semenles de algodao, 

armazenadas durante 24 meses, em diferentes locais do Estado de 

Pernambuco, mediu o vigor das mesmas atraves da primeira contagem. 

resultados que, nos municlpios a 1mi•:lacle relative do 

ar mais elevada, a porcen!agem de vigor des semen!es chegou a zero ap6s 

15 meses de armazenamento e o grau de umidade das semenles estava entre 

10 e 11%. Nos locais onde a umidade relative do ar foi mais baixa, ap6s 24 

meses de armazenamento, o vigor das sementes teve redu<;:oes que variaram 

de a des sementes, seu 

grau de umidade variou entre 7.09% e 9.12%, no perlodo. Esses 

resultados mostram que neste experimento o teste de primeira contagem foi 

eficiente para deteclar as diferent;:as ocorridas. 

Por outro lado, MENTEN (1978), estudando o teste de vigor em semen

las de feijao, obteve correlat;:ao significative da primeira contagem, emergencia 

e envelhecimento acelerado; isto indica que eles podem ser aplicados 

indistintamente na delect;:ao de nfveis relatives de vigor, porem o teste de 

envelhecimento acelerado foi o que apresentou maior amplitude de varia<;:ao 

nos resultados, sendo portanto mais sensfvel. 

As mesmas conclusoes chegaram GODOY & ABRAHAO (1978), quando 

selecionaram o melhor teste de vigor a ser usado para sementes de algodao. 

Utilizando quatro testes de vigor, sendo que o envelhecimento acelerado foi 

avaliado ap6s as sementes permanecerem na camara 36, 48, 60 e 72 horas, 

concluiu que o teste de primeira conlagem revelou-se inadequado como teste 

de vigor, enquanto que o envelhecimento acelerado com 72 horas de 

permanencia das sementes na camera, foi o mais indicado. 

Utilizando a primeira contagem e o envelhecimento acelerado como 

testes de vigor para avaliar a qualidade fisiol6gica de sementes de algodao 

herbaceo, em fun<;:ao do grau de umidade, tipos de embalagem e perlodos de 

armazenamento, CASTRO et a!. (1997), com base nos resultados obtidos, 
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o grau de 

armazenadas, mais rapido sera sua deterioragao, independents da embalagem 

utilizada. Aumentando o tempo de armazenamento, ocorre uma queda na 

qualidade fisiol6gica das sementes. 

Microrganismos associados as sementes. 

Segundo NEERGMRD 979) urn dos meios mais 

disseminagao de doen~;as e a semente, considerando-se que e a!raves dela 

que os pat6genos sao transportados a grandes disUmcias e introduzidos em 

novas areas. grande numero de microrganismos sao transportados pelas 

OS causam o 

nas plantas e que ocorrem com maior frequencia do que bacterias e 

nemat6ides (ZAPATA, 1985). 

0 uso de sementes livres de microrganismos e urn fator preponderante 

para o sucesso de qualquer culture; cuidados na colhei!a, secagem, 

beneficiamento e armazenamento podem afetar a sanidade do produto, se nao 

forem bern conduzidos. 

Segundo LUCCA FILHO (1985) a transmissao de pat6genos atraves 

das sementes deve ser avaliada sob dois aspectos gerais, uma vez que os 

danos causados sao vari<3veis. Alguns pat6genos provocam perdas a nivel de 

campo, restringindo seus efeitos a reduc;:ao de rendimento, sem no entanto 

afetar a viabilidade das sementes. Oulros pat6genos se caracterizam por, aiE§m 

de provocar redu~;oes de rendimento, concentrar seus efeilos danosos sobre a 

semente. Como consequencia direta teremos redugoes da porcentagem de 

germinagao e do vigor, com reflexes altamente negatives sobre a aprovac;:ao 

de lotes de sementes, diminuindo a disponibilidade deste insumo para a 

semeadura seguinte. 

0 aumento do potencial de germinagao no teste de envelhecimento 

acelerado, pelo tratamento de sementes com fungicidas, de acordo com 

trabalho de SINCLAIR (1975), demonstra que muito do vigor esta relacionado 

com a presem;:a de pat6genos, embora seja considerado como uma 
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ca1·acteristica inh·im'"""'' delas. Dai a necessidade de se tenter correlacionar os 

testes de germina<;;ao e vigor com incid€mcia de microrganismos em semen!es, 

assim, seria possivel a determina<;;ao indirela do seu estado sanitaria, em 

laborat6rio de analise de sementes, atraves de testes de vigor adequados. 

N& 

que semen!es com fungos apresenlavam 

sementes sadias. 

( 197 4) ja hnr•"m demonslrado 

mais baixa que 

de 48 especies de fungos em sementes de algodao no Brasil, 

incluindo-se agenles causadores de doem;:as responsaveis por grandes 

perdas no campo ou no armazenamenlo. Dentre esses fungos, os seguintes ja 

!iveram sua patogenicidade comprovada as planlulas ou ja foi 

sua pelas Fusarium moniliforme, 

semitectum , F. equiseti, so/ani, F. fusarioides, xylarioides, F. oxysporum , 

Botryodiplodia theobromae, Colletotrichum gossypii, Allternaria sp., Verlicillium 

dahliae, Rhizoctonia so/ani, Macrophomina phaseolina, Phytium spp., 

Rhyzopus spp. , Chaetomium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp. entre 

outros. Dentre eles, C. gossypii, causador da antracnose e F. oxysporum, da 

murcha, sao os mais importantes. 

Levanlamento realizado por SOAVE & CIA (1980) de fungos associados 

as sementes de algodao em varios municipios do Estado de Sao Paulo pelo 

metoda de incuba.;;:ao em places de Petri, revelou a predominancia de 

Fusarium moniliforme nas amostras, seguido de F. semitectum, F. equiseti, 

oxysporum, Botryodiplodia theobromae, Colletotrichum gossypii, Phoma sp , 

Alternaria sp. e Verticil/ium sp. alem de alguns fungos considerados sapr6fitas 

como Aspergillus spp., Penicillium spp., Cladosporium sp. e Epicoccum sp. 

entre outros. 

Com rela.;;:ao ao arroz, perdas significativas sao alribuidas a varios 

pat6genos. Cerca de 90 microrganismos ja foram relatados associados as 

semenles, segundo RICHARDSON, citado por AMARAL(1987) sendo que 44 

foram conslalados no Brasil. Os principals pal6genos enconlrados associados 

a sementes de arroz em quase todas as regioes sao principalmente: Pyricularia 
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e mancha parda, respecti-

vamente trazendo grandes prejulzos aos orizicultores. seguida aparecem 

Cercospora oryzae, Phoma spp., Trichoconiella padwickii, Fusarium spp., 

Nigrospora 

menor 

Rhynchosporium oryzae, Tilletia barclayana e outros de 

como Curvularia spp, Cladosporium spp., Alternaria spp., 

Epicoccum spp., Aspergillus spp., Rhizopus sp. conforme 

(1985). 

BEl 

oryzae, Drechslera oryzae, Curvularia spp., Nigrospora oryzae, Phoma spp., 

Alternaria spp. e outros, sabre a germinac;:ao e emergencia das plantulas de 

arroz, cujos lotes apresentavam diferentes graus de contaminac;:ao. Os resulta-

mostraram diferenc;:as na e na 

ocorrendo uma lendencia de melhor emergemcia nos loles com menores 

percentuais de fungos, noladamente de D. oryzae. 

A mesma constatac;:ao foi realizada por NAKAMURA & SADER (1986). 

Sementes de cultivares de arroz que mostraram maior porcentagem de 

germinac;:ao e vigor apresentaram baixa porcentagem de infecc;:ao por Phoma 

sp., Drechslera sp. e Pyricularia oryzae. Por outro lado, os cultivares que 

apresentaram menor porcentagem de germinac;:ao e menor resistencia ao 

envelhecimento acelerado, mostraram maior porcentagem de infecc;:ao por 

Phoma sp. e infecc;:ao elevada, embora nao significative, par Drechslera sp. 

Muitos estudos apontam os fungos de armazenamento, principalmente 

especies de Aspergillus e Penicillium, como os principals agentes de 

deteriorac;:ao das sementes (TERVEIT, 1945; CHRISTENSEN & KAUFMANN, 

1969; NEERGAARD, 1979; DHINGRA, 1985 e WETZEL, 1987). Varios 

pesquisadores consideram que estes fungos ocorrem apenas durante o 

armazenamento (CHRISTENSEN, 1972). Porem, resultados obtidos por 

BERJAK (1987 a, b) sugerem que propagulos destes fungos podem estar 

comumente associados as sementes recem colhidas, sendo inibidos, em parte, 

pela atividade de fungos de campo, ou seja, aqueles que infectam durante o 

processo de formac;:ao e matura;;:ao das sementes. 
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sobre os 

0 uso de agrot6xicos tern sido uma pratica indispensavel, pais pragas, 

doenc;;as e plantas a causer perdas a aancumJr 

Particularmente o consumo de herbicides tern aumentado, tanto na produc;;ao 

agricola como nas terras nao 

Brasil, em 1996, os herbicides responderam pela parte das 

vendas se!or de defensives (56, 1 %) e suas vendas cresceram 20,4% em 

relac;;ao a 1995, totalizando US$1.005, 1 milhao. Para 1997 espera-se urn 

aumento de 15%, de faturamento em relagao ao ano anterior, situando-se em 

torno de US$2 bilhoes (TSUNECHIRO et al, 1997). Tudo indica que seu uso 

A atividade biol6gica dos herbicides esta restrita somente ao 

organismo alvo, excedendo para organismos nao alvo, produzindo beneficios 

ou danos a esses organismos. Entrelanto, pouca enfase tern sido dada aos 

efeitos indiretos, provavelmente devido a complexidade do problema (KATAN 

& ESHEL, 1973). 

Embora os herbicides sejam aplicados em plantas e no solo para 

controlar plantas daninhas, eles podem afetar certas propriedades do solo, 

microrganismos e mesmo a plan!a cultivada. Esses efeitos normalmente tern 

pouca influencia no crescimento das plantas, ocasionando uma diminuigao 

temporaria no crescimento das mesmas. Mas o herbicide em sua forma original 

ou seus produtos de degradagao, podem interagir de diferentes modos com 

alguns organismos envolvidos, conduzindo a diferentes resultados no 

desenvolvimento de doengas das plantas onde eles sao aplicados. 

As evidencias de que os herbicidas podem influir no crescimento ou na 

atividade melab61ica de diversos fungos causadores de doengas, ou de 

sapr6fitas do solo, podem ser verificadas nas revis6es de FLETCHER (1960), 

BOLLEN (1961), KAVANAGH (1969, 1974), VAN DER ZWEEP (1970), 

CULLIMORE 971), KATAN & ESHEL (1973), ALTMAN & CAMPBELL (1977), 

PAPAVIZAS & LEWIS (1979), GREAVES & MALKOMES (1982) e LEVESQUE 

& (1992). 
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ma1ona dos trabalhos relacionados nessas revisoes, relatam 

pesquisas sabre interagoes de herbicides e pat6genos de plantas em 

condig6es de laborat6rio, Os resultados dessas interagoes sao conflitantes, 

dependendo dos produtos, dos pat6genos envolvidos e das condigoes em que 

a pesquisa e realizada, se em 

condig6es de campo, 

em casa vegetagiio ou em 

os herbicides chlorambem e nitralin 

aumentaram a severidade da murcha em pepino, causada Fusarium oxys-

porum, em condig6es naturals ou artificiais infestagao, enquanto que o 

produto bensulide nao apresentou nenhuma influencia e naplalan aumentou a 

severidade em condigoes de campo, sem altera-la, no entanto, em condig6es 

986/1987) em 

goes de laborat6rio, usando 3.4 ppm. do herbicide paraquat, obteve aumento 

dos fungos do genera Penicillium, mas impediu o desenvolvimento de 

Fusarium so/ani, Fusarium equiseti e Humicola grisea nas doses de 0,85, 3A e 

6.8 ppm. 

Os herbicides podem, tambem, apresentar efeilos diferentes conforme 

as eslruturas do fungo. ALTMAN & ROVIRA (1989) em seus experimentos 

duplicaram o numero de macroconideos de Fusarium so/ani f.sp phaseoli em 

meio de cultura nas concentrag6es de 0.5, 1 0 e 2.0 ppm. de trifluralin. A 

germinagao de clamidosporos tambem foi estimulada em todas as 

concentragoes, mas o crescimento micelial nao foi afetado pelo herbicide. 0 

mesmo estimulo no numero de macroconideos de Fusarium so/ani f.sp. pisi e 

Fusarium roseum f.sp. cereatis ja tinha sido obtido por PERCICH & 

LOCKWOOD (1975) em experimentos realizados com alrazine nas 

concentragoes de 10, 30 e 1 OOug/g de solo. 

Por outro lado, alguns pesquisadores observaram efeitos benefices no 

controle de doengas de plantas, ap6s aplicagao de herbicides. 

HOUSEWORTH & TWEEDY 972) em condigi'ies de laborat6rio, conseguiram 

inibigao de 4 e 37% respectivamente, quando Fusarium oxysporum cresceu 

em meio de contendo 50ug.mr' dos herbicides fluorodifen e alachlor; 
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Diplodia maydis em 57, 37 e 83% por atrazina, 

alachlor e fluometuron, respectivamente e Gibberella zeae foi inibida em i 0, 2i 

e 26% por atrazina, fluorodifen e fluomeluron, respectivamenle. 

NSTEIN (1984) redur;;ao de 30 a 90% na infecr;;ao de 

plan!ulas de !omateiro por Fusarium oxysporum f. sp. /ycopersici, 

aplicaram 

solo. 

a base de no 

foi inibido numa concentrar;;ao 

0 crescimento do 

que a usada no 

Trabalhos de BLAYER et al. (1990) mostraram que o tratamento de 

sementes de melao com acetochlor antes da inocular;;ao artificial do pat6geno 

ou do plantio em solo infestado neturelmente, resultou numa redur;;ao de 75 a 

82% de causada f. sp. melonis. resultados 

com se mostraram menos eficientes. 

Certos herbicides podem, tambem, favorecer a atuar;;ao de fungos 

antag6nicos. CRESWEEL & CURL (1982) obtiveram esse efeito utilizando os 

herbicides prometryne, cyanazine e norflurazon nas concentrar;;oes de 0.5 e 20 

ug.mr1 em condig6es de laborat6rio. A determinagao do peso seco do micelio 

dos fungos crescidos separadamente em frescos contendo meio liquido com 

os herbicides, mostrou que o fungo pet6geno Rhizoctonia so/ani nao foi 

efetedo por nenhum dos herbicides, mas o fungo entagonico Trichoderma 

harzianum aumentou significativemente seu crescimento na dose mais alta de 

norflurazon. 

Conforme pesquisa de GHANNOUM eta/. (1989) lrifluralin nao afetou o 

crescimen!o do fungo antagonico Trichoderma viride, mas o herbicide paraquat 

retardou seu crescimento. 

No Brasil, trabalhos nessa area sao raros. MACEDO et a/. (1984), 

MACEDO & CHIBA (1985) e MACEDO & OLIVEIRA (1990) estudaram em 

condic;oes de laborat6rio os efeitos de oito herbicides sabre os fungos 

palog€micos do algodoeiro Fusarium oxysporum f. vasinfectum, Verticl1/ium 

albo-atrum, Rhizoctonia so/ani e Colletotrichum gossypii, mostrando ac;ao inibi

t6ria dos herbicides sabre o desenvolvimento micelial dos fungos. 



3. MATERIAlS E ME'fO[lQS 

3.1. Obten(fao das sementes 

Foram utilizados os loles, 478 e 487 de sementes de algodao (Gossy

pium hirsutum L.) do cv. lAC 22, da safra 95196 produzidos no Nucleo 

Campinas SP, da 95/96, pelo r.,r,lrn 

de Algodao e Diversas do Agron6mico de Campinas, e 

quatro lotes sementes de arroz (Oryza sativa L), sendo dois do cv. lAC 165 

(lole 63 produzido no municipio de Capao Bonito, SP e lote 73. em 

Adamantine, SP) e dois do cv. lAC 242 (lotes 50 e 55, procedentes do 

municipio de Mococa, SP) lodos da safra 95/96, fornecldos pelo Centro de 

Produr;;ao de Material Genetico do lnstiluto Agron6mico de Gampinas, SP. 

Esses lotes foram selecionados pela alta e media infestar;;ao de fungos 

em suas sementes. 

3.2. Montagem do experimento 

De cada lole selecionou-se 40kg de sementes, que foram homogeneiza

das e retiradas amostras ao redor de dais quilos para determinar;;ao dos testes 

iniciais: grau de umidade, germinar;;ao, vigor, sanidade e testes de herbicides. 

Em seguida cada late foi dividido em duas subamostras, correspondendo aos 

dais tratamentos de embalagens (sacos de papel multifoliado ou de plastico 

tranr;;ado). Gada subamostra, por sua vez, foi dividida em quatro, correspon

dendo as quatro repetir;;oes. Gada repetir;;ao pesava ao redor de cinco qui los. 

Esses sacos foram identificados, fechados, disposlos em prateleiras e 

mantidos em condir;;oes ambientais no armazem do Centro de Produ<;ao de 
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Material do Institute Agronomico de Campinas, a uma "''"cu""" 

67 4m, a 22° 54' de latitude sui e 47" 05' de longitude oeste de Greenwich. 

A temperatura e a umidade relative do ambiente em que foram mantidas 

as sementes, foram registradas em termohigr6grafo. 

Amostragem 

As amostragens foram realizadas no e a cada dais meses, durante 

doze meses de armazenamento, de junho de 1996 a junho de 1997. todas 

as amostragens as sementes contidas nos sacos foram misturadas e retirados 

aproximadamente 300g de cada um e fechando-se novamente com fila 

Em cada amostragem retirou-se um total de 48 amoslras que fnr<>rn 

submetidas aos testes de germinac;:ao, vigor (envelhecimento acelerado e 

primeira contagem), sanidade e determinac;:ao do grau de umidade. 

Na primeira amostragem (mes zero) foram retiradas as amostras para os 

testes com os herbicides. 

3.4. Locais de execuc;:ao 

Para a avaliac;:ao da qualidade fisiol6gica das sementes foi utilizado o 

Laborat6rio de Analises de Semenles do Departamento de Pre-Processamento 

de Produtos Agropecuarios, pertencenle a Faculdade de Engenharia Agricola 

(FEAGRI) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), e para a 

sanidade, o Laborat6rio de Patologia de Sementes do Centro de Fitossanidade 

(area de Fitopatologia) do Institute Agronomico de Campinas (lAC) 

3.5. Determinac;:ao do grau de umidade 

0 grau de umidade das amostras foi determinado uiilizando-se o 

metodo de estufa a 1 05+3°C 24 horas (BRASIL, 1992) onde duas 
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subamostras gramas de sementes colocadas em recipientes 

seis cen!imetros de diamelro. As amostras foram pesadas em uma balanga 

digital MARTE A 200, com precisao de 0,00\g. Os resultados foram expresses 

em porcentagem aplicando-se a formula: 

%U= 100(P-p) peso bruto 

p= peso final 

t= peso liquido inicial 

0 teste de germinagao foi realizado conforme as Regras para Analises 

de Sementes - (BRASI 1992). utilizando-se 200 sementes, com quatro 

subamostras 50 amostra, semeadas em papel toalha Germitest (RP) 

umedecidos com agua destilada e colocadas em germinador de sementes 

FANEM na temperatura de 25°C. Utilizou-se agua deslilada quando houve 

necessidade de reumedecimento do substrata. A duragao do teste foi de 12 

dias para o algodao e 14 dias para o arroz. A primeira contagem para o 

algodao foi realizada no quarto dia e para o arroz, no quinto dia ap6s a 

semeadura. Com os dados oblidos determinou-se a porcenlagem de 

germinagao das sementes. 

3.7. Testes de vigor 

Na determinagao do v1gor, utilizou-se o teste de envelhecimento 

acelerado e o da primeira conlagem. 

3.7.1. Teste de envelhecimento acelerado 

Foi realizado segundo a metodologia da AOSA (1983), onde 200 

sementes (qualro subamoslras de 50) foram colocadas sobre uma peneira na 

caixa plastica lipo Gerbox, com 40ml de agua destilada na parte inferior. As 

caixas foram colocadas em uma camara de germinagao FANEM, modele 347-

CDG, com temperatura de 42±0.5°C e 100% de umidade relaliva, por um 
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perlodo de horas para as sementes de algodao 1985) e 120 horas 

para as sementes de arroz ( PESSOA, 1984). Ap6s esse tempo as sementes 

foram avaliadas pelo teste de germinagao (3.6). 

em com o teste de germina\(ao. 

normals removidas na primeira contagem desse teste, serviu como indicative 

do vigor das sementes. Os resultados foram expresses em porcentagem. 

3.8. Teste de sanidade 

avalia<;;ao da sanidade das sementes realizada de acordo com 

NEERGAARD (1979), atraves do metodo do papel de fillro, ulilizando-se 

placas de Petri de plastico transparente com 90mm de diametro, contendo tres 

discos de papel de fillro de 80g/m2
, umedecidos em agua destilada e 

esterilizada. Utilizando a camara de fluxo laminar, foram colocadas 10 

sementes de algodao e 25 de arroz por placa, num total de 200 sementes por 

amostra. As sementes de algodao, antes de serem plaqueadas, sofreram 

deslintamento com acido sulfurico (H2SO.), depois foram lavadas varias vezes 

com agua corrente para perder a acidez. Ap6s secagem sobre papel toalha 

sofreram assepsia superficial com hipoclorito de s6dio (NaOCI) a i% durante 

tres minutes. As sementes de arroz nao receberam nenhum tratamento. A 

incubagao foi realizada em camara, a temperatura de 20-22° C, por um perlodo 

de sete dias, sob regime luminoso de 12 horas de luz e 12 horas de escuro 

(BRASIL, 1992). A luz foi fornecida por duas lampadas brancas fluorescentes 

de 40 watts colocadas a 20cm uma da outra e a uma altura de 40cm da 

superficie das placas. 

Ap6s esse perlodo foi efetuada a identificagao e contagem dos fungos 

associados as sementes, com auxilio de microscopic estereosc6pico (60X) ou, 

quando necessaria, de microsc6pio composto (400X). Os resultados foram 

expresses em porcentagem. 



19 

Todos os produtos foram usados nas doses zero (teslemunha), 12.5, 25, 

50 e 100ug mr' (tralamentos). 

r:.rm'r"' de 200 semen!es 

transferidas para placas de !ransparentes, com diametro de 

contendo discos papal de 80glm2 umedecidos em agua des!ilada e 

esterilizada, para as places e nas diversas doses dos herbicides, 

para as placas dos tratamentos. Foram semeadas 10 sementes de algodao e 

25 sementes de arroz por placa. A incubar;;ao e avaliar;;ao dos resultados foram 

realizadas de modo semelhante ao descrito para o teste de sanidade. 

0. Caracteristicas dos he1rbiciclas 

Os herbicides usados nos experimentos com arroz e algodao, seguem 

as recomendar;;oes de RODRIGUES & ALMEIDA (1995). 

3.1 0.1. Herbicides usados para o algodao 

3.10.1.1. Alachlor 

Nome comum: alachlor 

Nome comercial: Lar;;o 480CE 

Formular;;ao: concentrado emulsionavel contendo 480gll de ingrediente 

ativo. 

Grupo quimico: acetanilidas 

Nome quimico: 2-cloro-2', 6'-dietii-N-(metoximetil) acetanilide. 

Modo de aplicar;;ao: pre-emergencia das ervas e da culture. 

Mecanisme de ar;;ao: nas plantas suscetiveis e inibidor da sintese de 

prolefnas. 

Fabricante Monsanto do Brasil SA 



Nome comum: pendimethalin 

Nome comercial Herbadox 500CE 

qulmico: dinitroanilinas 

1-eti I propil )-3, 4-dimetil-2, 6-dinitrobenzenoamina. 

Mo,do de aplioa<;ao: pre-emergencia ou pn3-plantio-inoorporado. 

Mecanisme de a<;ao: atua nos tecidos meristematicos inibindo o 

crescimento das celulas e a divisao celular, por 

in!,,rf,>rir na mitose. 

""'''!"'· Cyanamid do 

3.1 0.2. Herbicidas usados para o arroz 

3.1 0.2.1. Butachlor 

Nome comum: butachlor 

Nome comercial: Machete 600CE 

Formulat;:ao: concentrado emulsionavel contendo 600gll do ingrediente 

ativo 

Grupo quimico: acetanilidas 

Nome quimico: 2-cloro-2',6'-dietii-N-(buloximetil) ace!anilida 

Modo de aplicat;:ao: pre-emergencia das ervas e da cultura. 

Mecanisme de a<;:ao: interferencia na sintese de proteinas; inibe nas 

sementes germinadas o crescimento do caulicu

lo, e em menor grau da radicula. 

Fabricanle: Monsanto do Brasil SA 
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Nome comum: oxadiazon 

Nome comercial Ronstar 250CE 

Formula<;;ao: concentrado emulsionavel contendo 250gll do ingrediente 

alive 

,;m,irrY oxadiazolinas 

quI m ico 2 -!ertiobuti 1-4-(2, 4-dicloro-5-isopropi 1-oxifeni I )-1 

oxadiazolina-5-on. 

Modo de aplica<;;ao: pre ou p6s-emergencia das ervas e da cul!ura. 

Mecanisme de a<;;ao: quando aplicado sabre o solo provoca inibi<;;ao de 

crescimento, necrose e morte plan!ulas que 

atravessam a regiao onde ele se enoontra. 

Fabricanle: Rhodia Agro SA 

3.11. Delineamento estatistico 

Para a avalia<;;ao do grau de umidade, germina<;;ao, vigor 

(envelhecimento acelerado e primeira contagem) e incidencia dos fungos nas 

sementes armazenadas foi utilizado o delineamento estatistico inteiramente ao 

acaso, em parcelas subdivididas no tempo, com os seguintes fatores: 

Embalagem - saco de papel multifoliado e saco de plaslico tram;;ado 

Epoca de amostragem - sete amostragens (realizadas antes do armaze

namento e a cada dais meses). 

0 fator embalagem correspondeu as parcelas e a epoca de amostragem 

as subparcelas. 

Para a incidencia dos varios fungos ap6s a aplicat;:ao dos herbicidas 

usou-se o delineamento inteiramente casualizado com os seguinles fatores: 

herbicides (dais) e doses (cinco). 

As analises estatlsticas foram realizadas atraves da analise de variancia 

e teste de Tukey para comparagao de medias a 5% de significancia. o 
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calculo, os em porcentagem foram lransformados em arc sen 

RQ (%), sendo que nas labelas aparecem os dados sem transforma9ao. 

Para as analises utilizou-se o pacote estatistico SANEST (ZONTA & 

MACHADO, s.d.). 



RESULTADOS E DlSCUSSAO 

.Condil,;:oes de 

0 armazenamento em condigoes adequadas constitui uma etapa 

importante para a manulengao de qualidade fisiol6gica da semente. Condig6es 

e a 

redw,;:ao da qualidade fisiol6gica das mesmas. Mesmo nas melhores condi<;:oes 

de armazenamento, verifica-se a queda na qualidade das sementes. 

Segundo POPINIGIS (1 985) a umidade relative do ar controla o grau de 

umidade, enquanto a temperatura afeta a velocidade dos processes 

bioqulmicos da semente. 

Na Figura 1 encontram-se as temperatures (media, maxima e minima) e 

as umidades relatives medias do ar durante o armazenamento, nas condigoes 

de ambiente natural de Campinas-SP. A temperatura media durante o 

armazenamenlo foi de 21 ,3°C, sendo que a media da temperatura maxima foi 

de 30YC, regislrada no mes de fevereiro de 1997 e a media da temperatura 

minima foi de 11,1 °C, em julho de 1996. 

A umidade relative media do ar durante o perlodo de armazenamento foi 

de 72,3%, sendo que a maxima registrada em janeiro de 1997 foi de 81,1% e a 

minima em agosto de 1996, foi de 58,4%. 

A regiao de Campinas, onde foi realizado o armazenamento das semen

tes, pode ser considerada favoravel, de acordo com os dados climaticos de 

temperatura e umidade relative do ar. 
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4.2 Sementes de algodao 

4.2.1. Grau de umidade 

Os coeficientes de variac;;ao da variavel grau de umidade, do iote 478 de 

algodao, foram de 0,22% para parcelas e 0,59% para subparcelas; enquanto 

para o lote 487 foram de 0,08% e 0,61% respectivamente_ 
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Figura 1. Temperatures (maxima, mediae minima) e umidades relativas me
dias do ambiente em que as sementes de algodao e arroz permane
ceram armazenadas durante 12 meses, de junho de 1996 a junho de 

1997, em Campinas, SP. 

Nas T abel as 1 e 2 encontram-se as porcentagens dos graus de 

umidade dos lotes 478 e 487 de sementes de algodao, embaladas em sacos 

de papel multifoliado e de plastico tranc;;ado, alem das analises em func;;ao de 

cada periodo de armazenamento. Observa-se que esse periodo influenciou 

significativamen!e o grau de umidade das sementes nas duas embalagens. 

Os graus de umidade inicial das sementes dos dois lotes 478 e 487, 

foram respectivamente 10,1% e 1 0,5%, mas se comportaram de modo 



Tabela 1. Porcentagem media do grau de umidade, da germina<;ao e do vigor (envelhecimento acelerado e 1~ contagem) 

de sementes de algodao cv. lAC 22, lote 478, armazenadas em sacos de papel multifoliado e de plastico 
tran<;ado (PL) durante 12 meses, em condic;6es de ambiente natural CampinasiSP 

de 

armazenamento Umidade (%) Germinac;ao (%) Envelhecimento acelerado 
(meses) PA PL PA PL PA PL 

zero 10,1 Aa 10,1 Aa 77,2 Aa 77,2 Ab 77,5 Aa 77,5 Aa A a 

do is 9,8 Abc 9,9 Aab 79,5 Aa 79,7 Aab 77,0 77,5 Aa Aa 

quatro 9,8 Abc 9,9 Aab 80,0 Aa 80,0 Aab 78,0 78,5 Aa 79,0 Aa 

seis 9,8 Bbc 10,0 Aa 80,2 Aa 80,7 Aa 79,0 79,2 Aa 78,0 Aa A a 

oito 9,7 Bbc 9,9 Aab 72,0 Ab 72,2 Ac 65,2 70,2 Ab 67,0 Ab 

dez 9,9 Bab 10,0 Aae 58,7 Ac 58,7 Ad 53,7 Ac 53,2 Ac 50,7 Ac 

doze 9,6 Be 9,8Ab 49,7 Ad 47,7 Ae 40,0 39,0 Ad 40,7 Ad Ad 

9,8 B 9,9A 71,6 A 71,5 A 67,8A 68,5A 67,1 B 68,1 A 
··-- . 

Medias seguidas de letras distintas, maiusculas na linha e minusculas na col una, diferem entre si pelo teste Tukey (5%) 



Tabela 2. Porcentagem media do grau de umidade, da germinagao e do ( envelhecimenlo e 1 a conlagem) 

de sementes de algodao cv. lAC 22, lote 487, armazenadas em sacos de papel multifoliado e de plastico 
tran<;ado (PL) durante 12 meses, em condi<;6es de ambiente natural de Campinas/SP. 

Periodo de 

armazenamento Umidade (%) Germina<;ao (%) Envelhecimento acelerado 1 Contagem 

PL PA PL PL PA PL 
zero 10,5 Aa 10,5 Aa 77,7 Aa 77,7 Aa 75,0 Ab 76,0 OAa 

do is 10,3 Aab 10,4 Aab 80,2 Aa 80,0 Aa 77,5 76,7 Aab 76,7 Aa A a 

quatro 10,1 Abc 10,2 Ab 79,5 Aa 80,0 Aa 75,0 76,7 Aab 78,0 Aa 

seis 10,4 Aa 10,6 Aa 80,0 Aa 79,7 Aa 78,0 78,7 Aa 78,2 Aa A a 

oito 10,3 Aab 10,4 Aab 70,2 Ab 70,0 Ab 64,5 62,5 Ac 5Ab 65,7 Ab 

dez 10,2 Babe 10,5 Aa 51,0 Be 54,5 Ac 43,0 39,7 Bd 5Ac 0 Ac 

doze 10,0 Be 10,2 Ab 45,0 Bd 50,7 Ad Ad 37,2 Ad 38,2 Ad Ac 

Medias 10,2 B 10,4 A 69,8 B 71,0 A 64,9A 64,4 A 66,0A 

seguidas de letras distintas, maiusculas na linha e minusculas na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 



semelhante durante o armazenamento, 0 papel multifoliado, ate o 

quarto mes de armazenamento, atingindo 9,8% e 10,1 %, respectivamente nos 

lotes 478 e 487, isto devido a baixa umidade relative do ar no periodo, A partir 

do sexto mes fato da umidade relative 

antecederam a amostragem aumentado, 

ambients nos meses que 

uu''"'"' urn aumento no grau 

de umidade das sementes, nos dais lotes e nas duas embalagens, sendo mais 

pronunciado no lote 487 

10,6, 

LOTE478 

saco de 
papal 

atingiu 10,6% (Figura 2) 

LOTE487 

plastico 
tran<;:ado 

saco de 

papel 

Periodo de armazenamento (mes) 
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tranc;:ado 

Ill zero 
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Figura 2. Porcentagem do grau de umidade de sementes de algodao cv, lAC 
22 lotes 478 e 487, armazenados em sacos de papel multifoliado e 
de plastico trangado, em condigoes de ambiente natural de Campi
nas, SP, 

A embalagem tambem influenciou significativamente o grau de umidade 

das sementes (Tabelas 1 e 2), Apesar das duas embalagens permitirem a 

troca de vapor dagua com o meio ambiente, o seu efeito foi significative a 

partir do sexto mes de armazenamento, para o late 478 e do decimo mes para 

o late 478, A embalagem de papel multifoliado, nos dois lotes, mostrou menor 

resistencia a troca de vapor dagua com o meio ambiente. 
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(1942) quando o grau de umidade da semente e a 

temperatura ambien!e encontram-se em niveis elevados, ha uma acelerac;:ao 

dos processes bioquimicos favorecendo o crescimento de fungos e oulros 

microrganismos. 

Teste 

de vanac;:ao da variavel germinac;:ao, do lote 478 de 

algodao foram de 0.46% para parcelas e 1;73% para subparcelas; enquanto 

para o !ole 487 foram de 1,31% e 1,73% respec!ivamen!e. 

Nas Tabelas 1 e 2 encontram-se as porcentagens de germinac;:ao dos 

e 487 sementes algodao, embaladas em sacos de 

multifoliado e em Pl<>st1co tranc;:ado, para cada perlodo de armazenamento. 

Verifica-se que a porcentagem de germinac;:ao, que no inicio do experimento 

era de 77,2% e 77,7%, nos lotes 478 e 487 respectivamente, aumentou de 

modo gradalivo ate o sexto mes de armazenamento, atingindo niveis maiores 

que 80%, devido ao fenomeno da dormencia, mecanisme comum nas 

sementes recem colhidas de varias especies. Esses resultados (Figura 3) 

estao de acordo com as considerac;:oes efetuadas por CARVALHO & 

NAKAGAWA (1983) onde nas sementes recem colhidas esse mecanisme e 

mais acentuado; por isso num perlodo natural de armazenamento entre a 

colhei!a e o novo plantio pode haver um aumento na porcentagem de 

germinac;:ao das sementes 

Ainda, com relac;:ao ao periodo de armazenamento observa-se nas 

Tabelas 1 e 2 que houve diferenc;:a significative entre as porcentagens de 

germinac;:ao das sementes, a partir do oilavo mes, mostrando a reduc;:ao no 

percentual germinative, que declinou progressivamenle (Figura 3), com niveis 

ao redor de 80%, para menos de 50%, aos 12 meses de armazenamento. 

Esses resultados estao de acordo com os obtidos por AMARAL & BAUDET 

(1983), que esludaram a germinac;:ao de semenles de soja, com armazenamen

to por um periodo de oito meses. 
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Observando-se ainda os dados das Tabelas 1 e 2 verifica-se que nao 

houve diferen9a significativa na germina9ao em fun98o das embalagens utili

zadas no armazenamento do lote 478, no periodo de 12 meses e nas condi-

95es climaticas do experimento. Esses resultados estao de acordo com os 

obtidos por AMARAL & BAUDET (1983), que trabalharam com sementes de 

soja, armazenadas em sacos de papel multifoliado, aniagem e plastico 

tran9ado em ambienie aberto. Mas para o lote 487, nas amostragens 

realizadas ap6s 10 e 12 mesas, a embalagem de papel multifoliado mostrou 

efeito significative, com redu9ao no poder germinative das sementes, que 

atingiu 45%. 
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Figura 3. Porcentagem de germina9ao de sementes de algodao cv. lAC 22 
lotes 478 e 487, armazenadas em sacos de papel multifoliado e de 
plastico tran9ado, em condi96es de ambiente natural de Campinas, 
SP 

Quando se relaciona a germina9ao das sementes com a umidade 

relativa do ambiente observa-se que esta permaneceu acima de 70%, sendo 

favoravel ao crescimen!o dos "fungos de armazenamento" que sao 
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segundo 

embriao. grau de infestat;:ao inicial, antes do armazenamenlo, e tambem um 

fat or que determine diretamente, ainda segundo DHINGRA ( 1985), a perda da 

viabilidade das sementes, embora sua deteriorat;:ao nao seja visfvel. Nas 

4 e 5 observa-se o lole 487 apresentava porcentagem ma1s 

elevada de Penicillium spp. e Aspergillus spp. desde o do 

Tabelas 1 e 2, por sua vez, pode-se cons!alar que o lote 

487 apresentou menor germinat;:ao e vigor que o lo!e 478. 

qualidade das semen!es no final de um periodo de armazenamento, 

normalmenle e inferior a inicial. Sua deteriora;;:ao ocorre mesmo nas melhores 

condit;:6es de armazenamento 

""·''·"· Testes de vigor 

4.2.3. 1. Envelhecimento acelerado 

Os coeficientes de varia;;:ao da variavel envelhecimento acelerado do 

late 478 de algodao foram de 0,95% para parcelas e 1,67% para subparceias; 

enquanto para o lote 487 foram de 1,04% e 1,8% respectivamente. 

Nas Tabelas 1 e 2 estao os resultados do teste de envelhecimento 

acelerado dos loles 478 e 487 de semenles de algodao, embaladas em sacos 

de papel mullifoliados e de plastico tran;;:ado, para cada perlodo de 

armazenamento. Observa-se que a porcentagem de vigor, que inicialmenle era 

de 77,5% no lote 478, chegou a 79,2% no sexto mes de armazenamento na 

embalagem de plastico tran;;:ado; no lo!e 487 a porcenlagem de vigor, que no 

inicio era de 75%, chegou a 78,7% no saco plastico lran;;:ado, moslrando efeilo 

significative nesse periodo de armazenamento. Esse fato se deve ao 

fen6meno da dormencia, mecanisme que como ja abordado, e comum nas 

sementes de mui!as especies. Verifica-se ainda, que a partir do oitavo mes 

houve um decrescimo progressive da porcentagem de vigor, ate os 12 meses 

de armazenamento. As porcenlagens de vigor que eram de 79,0% e 79,2%, no 

sexto mes e nas embalagens de papel mul!ifoliado e de plas!ico tran;;:ado, 



respectivamente no lote 478, atingiram 40,0% e 39,0% aos 12 meses, 

mostrando efeito significativo nesse periodo de armazenamento. Com rela9'3o 

ao lote 487, as porcentagens de vigor, que eram de 78,0% e 78,7%, no sexto 

mes e nas embalagens papal multifoliado e plastico trangado, sofreram 

tambem, um decrescimo (Figura 4), atingindo os 12 meses com 37,0 e 37,2% 

respectivamente, mostrando tambem, efeito significative no periodo de 

armazenamento. Esses resultados concordam com os encontrados por 

USBERTI 984),que obteve uma reduvao nos valores do vigor de sementes 

de algodao, embora nao constantes, no teste de envelhecimento acelerado a 

42°C durante 72 horas, ate os 12 meses de armazenamen!o, em condiv6es de 

ambientR 
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Figura 4. Porcentagem de vigor (envelhecimento acelerado) de sementes de 
algodao cv. lAC 22 lotes 478 e 487, armazenadas em sacos de 
papel multifoliado e de plastico tran9ado, em condi96es de ambiente 
natural de Campinas, SP 

Os dados da porcentagem do vigor, assemelham-se aos da germinagao, 

islo e, a partir do oitavo mes de armazenamento houve uma queda acentuada 

na qualidade fisiol6gica das sementes. 



as embalagens utilizadas, observadas 

diferent;as significa!ivas vigor, nos dais lotes de sementes. Esses 

resultados estao de acordo com os obtidos por FALLIERI et a/. (1995), que 

sacos de papal multifoliado, de algodao e de polipropileno, em 

os resultados sao conflitanles com os obtidos por RA et 

(1 uti!izando sacos de algodao, de tran;;:ado, de 

de papal e vedada, em condi;;:oes e 

durante 14 meses, concluiram que a melhor embalagem a lata vedada, nao 

utilizada neste experimento. 

Primeira contagem 

Os coeficientes de varia;;:ao da primeira contagem do lote 478 

de algodao foram de 0,71% para parcelas e 1,68% para subparcelas, 

enquanto para o lote 487 foram 0,57% e 2,08% respectivamente. 

As Tabelas 1 e 2 mostram o efeito significative do perlodo de armazena

mento sabre o vigor das sementes de algodao, nas embalagens de sacos de 

papel multifoliado e de plastico tran;;:ado. 0 mesmo mecanisme de dormencia 

que foi observado no envelhecimen!o acelerado pode ser evidenciado na 

primeira contagem, onde houve um aumento do vigor ate o sexto mes de 

armazenamen!o, embora estatisticamente nao houvesse diferen;;:a significative 

nos resultados. 

A partir do sexto mes o vigor, que era cerca de 78%, decresceu 

substancialmente (Figura 5), atingindo aos 12 meses de armazenamento, 

Indices inferiores a 40%. Os resultados oblidos estao de acordo com CANUTO 

eta!. (1986), que delectaram, atraves da primeira contagem, perda acenluada 

na qualidade fisiol6gica de semenles de algodao arb6reo e herbaceo, a partir 

do sexlo mes de armazenamento, nos munidpios do sertao do Nordeste, onde 

a umidade rela!iva do ambienle foi mais baixa. 

Os resultados de vigor pelo metoda de envelhecimenlo acelerado. 

mostraram-se semelhan!es aos ob!idos quando se ulilizou a primeira 
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contagem. Esses resultados estao em desacordo com GODOY & ABRAHAO 

978), que utilizaram quatro testes de vigor e concluiram que a primeira 

contagem revelou-se inadequado como teste de vigor para sementes de 

algodao. 
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Figura 5. Porcentagem de vigor (primeira contagem) de sementes de algodao 
cv. lAC 22 lotes 478 e 487, armazenadas em sacos de pape! 
multifoliado e de plastico tran9ado, em condi96es de ambiente 
natural de Campinas, SP 

Com relayao as embalagens utilizadas, tambem nao foram observadas 

diferenyas significativas; apenas na amostragem realizada no oitavo mes para 

o lote 478 houve uma diferen9a para a qual nao se encontra explicayao. 

4.2.4. Teste de sanidade 

Nos lotes de sementes de algodao analisadas foram encontrados os 

fungos considerados de campo, isto e, fungos que sao adquiridos ainda no 

campo, como Colletotrichum gossypii, Botryodiplodia theobromae e Fusarium 

spp., que permitiram analise estatistica. Alternaria spp., Cladosporium sp., 
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Curvularia spp., Rhizoctonia so/ani, Rhyzopus spp., Nigrospora sp. e Tricho

derma sp., estavam presentes em algumas placas, em quantidades mui!o 

pequenas e foram descartados. Os fungos que foram encontrados estao 

entre ou!ros, em levantamento realizado a/ 

(1984) em seis cultivares algodoeiro, em diferen!es munidpios do Estado 

de Sao & NELLI (1984) tambem idenlificaram esses 

fungos, quando avaliaram amoslras de duas regioes produtoras de algodao do 

Estado de Minas Gerais em 1980/81. 

A Tabela 3 moslra os coeficientes de variavao experimental dos fungos 

considerados para analise estatlstica dos Joles 478 e 487 de sementes de 

algodao, para parce!as e subparcelas. 

As 4 e 5 OS da(:iOS rAfifi'fl'inl~~"' a porcentagem moru"' 

de incidencia de fungos em semen!es algodao Joles 478 e 487, 

armazenadas em sacos de papel mul!ifoliado e de plastico lran<;ado; durante 

os 12 mesas do experimento. 

Pelas Figures 6 e 7 observa-se que o fungo C. gossypii, nos dois Iotas e 

nas duas embalagens, eslava presente em manor numero que B. theobromae 

e Fusarium spp. No lote 487 a incidencia inicial (4,3%) ainda foi menor que no 

478 (5,6%). 0 fungo B. theobromae apresentou incidencia intermediaria, 

sendo de 15,7% no lote 478 e 10,7% no lote 487 (Tabelas 4 e 5). As varias 

especies de Fusarium atingiram porcentagens mais eJevadas de incidencia, 

como 41,7% para o Jote 478 e 30,0% para o lote 487. 

Tabela 3.Coeficiente de varia<;ao experimental da incidencia dos fungos 
considerados nos Jotes 478 e 487 de semen!es de aJgodao. 

Fungos 

c.v (%) 
Col/etotrichum Botryodiplodia Fusarium Penicillium Aspergil/ us 

Lote 478 

ParceJa 6.98 6.91 4.54 8.42 17.99 

Subearcela 7.00 7.55 2.43 15.47 20.74 
Lote 487 

Parcela 12.46 7.04 2.34 8.65 15.43 



Tabela 4. Porcentagem media de incidencia de fungos em sementes de algodao cv. lAC 22, late 478, armazenadas em sacos de 

papel multifoliado (PA) e de plastico tran9ado (PL) durante 12 meses, em condi96es ambiente natural 

Campinas/SP. 

Perfodo 

Fungos zero dois guatro seis oito Medias 

Colletotrichum gossypii PA 5,6Aa 5,3Aa 5,1 Aa 4,3Aa 4,4Aa 4,7 A 

PL 5,6Aa 5,6Aa 5,2 Aab 5,0 Aab 5,0 Aab 4,9A 

Botryodiplodia theobromae PA 15,7 Aab 14,9 Aabc 15,9 Aa 13,7 11,7 Abc 11,3 11,5 Ac 13,5 A 
PL 15,7 Aa 15,2 Aa 13,2 Aab 11,7 11,6 Aabc 8,4 1 1 Abc 1 B 

Fusarium spp. PA 41,7 Aa 41,5 Aa 40,8 Aa 39,2 35,2 Ab Ac 37,2 A 
PL 41,7 Aa 41,5Aa 40,6 Aa 39,5 36,5 Ab Ac 36,9 A 

Penicillium spp PA 0,1 Ad 0,8Ad 3,3Ac 4,5 Ac 10,0 Ab 11 Ab A a 5,8A 
PL 0,1 Ae 0,7 Ade 2,7 Acd 4,2 Ac 9,8 Ab 11 Ab A a 5,4 A 

Aspergillus spp. PA O,OAd O,OAd 0,5Ac 1,2 Ac 3,6 Ab 1 Ab A a 1,6A 

PL 0,0 Ae O,OAe 0,7 Ad 1,2 Ad 3,0Ac 5,7 Ab 10,4 Aa 1J3~ 
Medias seguidas de letras distintas, maiusculas na coluna e minuscules na diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 



Tabela 5. Porcentagem media de incidencia de fungos em sementes de algodao cv. lAC 22, lole 487, armazenadas em 

sacos de papel multifoliado (PA) e de plastico tran<;:ado (PL) durante 12 meses, em condi<;:6es de ambiente 

natural de Campinas/SP. 

Periodo de armazenamento 

Fungos zero do is guatro seis oito dez doze Medias 
Co/Jetotrichum gossypii PA 4,3Aa 4,5Aa 4,4 Aa 3,8 Aab 3,0 Abc 2,6Ac Ac 3,5A 

PL 4,3 Aa 4,7 Aa 4,3 Aa 3,9 Aab Aabc 3,0 Abc 2,7 3,7 A 

Botryodiplodia theobromae PA 10,7 Aa 10,7 Aa 9,9 Aab 8,7 Aab Aab 7,2Ab 7,0Ab 8,8 A 
PL 10,7Aa 10,7 Aa 10,8 Aa 8,7 Aab 5Ab 7,0Ab 6,7 Ab 8,6A 

Fusarium spp. PA 30,0 Aa 29,7 Aa 29,2 Aa 26,6 Aab 3Abc 22,7 24,0 Abc 26,6A 
PL 30,0 Aa 29,5 Aa 29,5 Aa 26,8 Aa Bb 21,8 Ab ,7 Bb 25,6 B 

Penicillium spp. PA 1,2 Ae 1,7 Ae 3,7 Ad 5,3 Ad 1 1 17,7 Ab 29,4 Aa 8,2 A 
PL 1,2 Ae 1,6 Ae 3,7 Ad 5,3 Ad 11,8 Ac 18,7 Ab 28,4 Aa 8,1 A 

Aspergillus spp. PA 4,7 2,4 8 
PL Ab A 

Medias seguidas de letras distintas, maiusculas na coluna e minusculas na linha, diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 



45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

Colletotrichum 

saco de p!:3stico 

papel tranyado 

Botryodiplodia 

saco de pla.stico 

pape! trangado 

Periodo de armazenamento {mes) 

Fusarium 

saco de pl8stico 

pape! trangado 

ffi'lzero 

ii dais 

0 quatro 

Dseis 

III a ito 

i!illdez 

!]jdoze 

Figura 6. Porcentagem de incidencia dos fungos Colletotrichum gossypii, 
Botryodiplodia theobromae e Fusarium spp. em sementes de 
algodao cv. lAC 22 lote 478, armazenadas em sacos de papel 
multifoliado e de plastico trangado, em condigoes de ambiente 
natural de Campinas, SP. 

Denlre os fungos observados, C. gossypii e Fusarium spp. podem 

provocar falhas e morte de plantulas, conforme verificaram varios autores, 

como MAEDA eta!. (1976), CIA & FUZATTO (1986), PIZZINATO (1986) e 

ZAMBOLIN & VIEIRA (1986). 

Observa-se (Tabelas 4 e 5) que o periodo de armazenamento 

influenciou significativamente a incidencia dos fungos de campo, com um 

decrescimo progressive de todos aqueles que estavam presentes e que 

permitiram analise estatlstica. Ate o sexto mes de armazenamento e nas duas 

embalagens, os fungos de campo nao mostraram diferenga estallstica; ap6s 

esse periodo, a incidencia dos mesmos comegou a decrescer, sendo alguns 

de forma mais acentuada (Figuras 6 e 7). Esse decrescimo foi mais 
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significative no late e no fungo C. gossypii. Algumas varia<;oes foram 

detectadas em fun9ao das caracterfsticas dos lotes de sementes de algodao. 
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Porcentagem de incidencia dos fungos Colletotrichum gossypii, 
Botryodiplodia theobromae e Fusarium spp. em sementes de 
algodao cv. lAC 22 lote 487, armazenadas em sacos de papel 
mul!ifoliado e de pl<3stico tran<;ado, em condi<;6es de ambiente 
natural de Campinas, SP 

Os resultados obtidos com os fungos do genero Fusarium, estao em 
• 

desacordo com os oblidos por PAOLINELLI & BRAGA (1997) que observaram 

um acrescimo na incidencia das especies desse fungo, quando armazenaram 

sementes de algodao em condi<;6es ambientais. 

As embalagens, nos dois loles (Tabelas 4 e 5), nao causaram efeito 

sabre os fungos de campo, durante o perfodo de armazenamento exceto aos 

oito e 12 meses, quando observou-se que o saco de plastico tran<;ado mostrou 

efeito significative os fungos do genero Fusarium. 
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Com rela<;:ao aos fungos de armazenamento, Penicillium spp. e Aspergi/

spp. (Figuras 8 e 9 ou Tabelas 4 e 5), a ocorrencia do processo foi inversa, 

e, houve um 

meses do a incidencia inicial de 0,0%, como no caso de 

Aspergillus spp., atingiu porcentagens elevadas (11,4%) aos 12 meses. Com 

rel<aQEio a Penicillium spp., ja havia uma incidencia inicial, nos dois lotes de 

sementes, sendo elevada no lote 487 (1,2%) e atingindo 29,4% aos 12 

meses. De acordo com LUCCA FILHO (1985) a atividade desses fungos e 

regulada pelas cor1di<c;6e;s ambientais, durante o perfodo de armazenamento e 

P<l<la:s condi<;:Cies lotes de sementes, especialmente de seu estado fisico, 

de umidade do in6culo inicial. 

Na amostragem realizada, nos dois lotes de sementes, aos oito meses 

houve um aumento maior na incidencia dos dois fungos de armazenamento. 

Nesse perlodo a sua porcentagem de incidencia atingiu o dobra da observada 

aos seis meses. aumento elevado foi verificado entre os 1 0 e 12 meses 

armazenamento, nos dois lotes e nas duas embalagens. 

Esses permitem concluir, conforme estudos realizados por 

LIMA eta/. (1 HALLOIN (1975), TANAKA & CORREA (1981) e outros, que 

esses fungos 

armazenadas, 

verificar, tambem, 

Penicillium 

influencia na evolut;:ao da deteriorat;:ao das sementes 

como no processo de germinat;:ao e de vigor. Pode-se 

Tabelas 1 e 2 que no lote 487 onde as porcentagens 

e Aspergillus spp. foram mais elevadas, a germinat;:ao e o 

foram mais comprovando o efeito da deteriorat;:ao causada por 

esses fungos. 

Esses resultados vem comprovar os obtidos por LIMA et a/. (1984), 

segundo os quais, os fungos Aspergillus flavus, A niger e Rhizopus sp. foram 

inoculados em semenles de algodao e ap6s 98 dias de armazenamento, 

mostraram influencia na germinat;:ao e no vigor, evidenciando seu efeito na 

de!eriorat;:ao mesmas. Resultados semelhantes foram obtidos por 

HALLOIN (1975) onde as sementes de algodao inoculadas com Rhizopus 

Aspergillus flavus e A niger, apresentaram decrescimos na 

germinagao e no 



as embalagens usadas conclui-se (TElbelas 4 e que elas 

nao tiveram efeito sabre os fungos de armazenamento, nos Iotas 

estudados. 
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Figura 8. Porcentagem de incid€mcia dos fungos Penicillium spp. e Aspergif!us 

spp. em sementes de algodao cv. lAC 22 late 478, armazenadas em 
sacos de papel multifoliado e de plastico tranc;:ado, em condig6es de 
ambiente natural de Campinas, SP 

Os danos causados pelos fungos de armazenamento as sementes sao 

bastante variados, originando perdas significativas no valor cultural e 

nutricional do produto armazenado, segundo LUCCA FILHO (1985). Os 

principals efeilos dos fungos sabre as sementes sao: perda da germinac;:ao, 

pelo fato de atingir o embriao, descolorac;:ao das sementes, com redugao de 

viabilidade, aumento da taxa de acidos graxos, causando rancificac;:ao do oleo 

e produc;:ao de toxinas, que sao letais ao homem e animais. 

Pelos trabalhos publicados pode-se observer que o efeito dos fungos do 

genera Aspergillus, sao mais deletericos para as sementes do que os do gene-
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ro Penicillium De acordo com HALLOIN (1975) toxinas ou enzimas autocatali

ticas produzidas por Aspergillus spp. podem estar envolvidas na deterioragao 

de sementes de algodao. 

Segundo LUCCA FILHO (1985), quando se planeja produzir sementes 

de alta qualidade e indispensavel adoiar medidas preventives, entre elas 

aplica;;:ao de fungicides, visando diminuir as perdas decorrentes da incidi'mcia 

de microrganismos e tambem para evitar que o problema persista nas 

gera;;:oes futuras. 

30 

c 25 

"' 0 

Penicillium Aspergillus 

~ il!lrem 

,a fl!ldois ., 
"" D quatro 

5 

saco de 

papel 

plastico 

trano;:ado 
saco de 

papel 

Periodo de armazenamento (mes) 

plastico 

trano;:ado 

oseis 

!Iloilo 

il!ldez 

Ill doze 

Figura 9. Porcentagem de incidencia dos fungos Penicillium spp. e Aspergillus 

spp., em sementes de algodao cv. lAC 22 lote 487, armazenadas 
em sacos de papel multifoliado e de plastico trangado, em condi96es 
de ambiente natural de Campinas, SP. 

4.2.5. Efeito de herbicidas sobre fungos de sementes 

Nos experimentos realizados com os herbicides alachlor {A) e pendime

thalin (P) nos lotes 478 e 487 de sementes de algodao cv. lAC 22 foram 
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de'tectaclos os fungos que analise 

gossypii, Botryodiplodia theobromae e Fusarium spp. 

A Tabela 6 mostra os coeficientes de variagao experimental dos fungos 

considerados nos Iotas 478 e 487 de sementes de algodao cv. lAC 22 sob o 

efeito das doses: 1 25; 50 e 1 OOug. dos herbicides. 

Tabe!a 6. Coeficientes de variagao experimental da incidencia dos fungos con-
siderados nos lotes 478 e 487 sementes de algodao sob o "f~·itn 

herbicides. 

Fungos 

C.V.(%) Colletotrichum Botryodiplodia Fusarium 

478 1 51 6,61 3,96 

487 8,78 6,57 3,87 

efeito dos herbicides nas doses zero; 12,5; 25; 50 e 100ug.mr1
, sabre 

a porcentagem media de incidencia de fungos nas sementes de algodao 

podem ser observados nas Tabelas 7 e 8. Verifica-se que houve efeito das 

doses dos herbicides na porcentagem de incidencia de cada fungo, nos dais 

lotes de sementes; quanta maior a dose utilizada, maior o efeito sobre a 

incidencia dos fungos. 

No lote 478, o efeito do herbicide pendimethalin, sabre os fungos B. 

teobromae e Fusarium spp., e do alachlor para o fungo C. gossypii, na dose 

12.5ug.mr' ja mostrou diferenga significative em relagao a dose zero (Tabela 

7). No late 487, com excet;:ao do efeito do herbicide pendimethalin para o 

fungo B. theobromae, os dois herbicides mostraram diferenga significative 

sabre os fungos considerados, na dose 12.5ug.mr1 (Tabela 8). 

0 efeito de inibigao dos fungos constatado com a dose 12, 5ug. mr1
, 

sugere que em doses mais baixas, possivelmente essa inibi~ao tambem 

ocorra. 

Com o aumento das doses dos dois herbicides (Figures 10, 11 e 12 ou 

Tabelas 7 e 8), houve um decn§scimo na porcen!agem de incidencia de !odos 

os fungos, nos dais lo!es de sementes. 



Tabela 7. Efeito dos herbicidas alachlor (A) e pendimethalin (P), nas 

media de incidencia de fungos em sementes de algodao cv. 

doses, sabre a porcentagem 

22, lote 478. 

zero 1 5 

Colletotrichum gossypii A 5,6Aa 3,1 Bb 2,7 Abc 
p 5,6Aa 4,3 Aab 3,7 Abc 

Botryodiplodia theobromae A 15,7 Aa 12,9 Aab 10,5 Abc 
p 15,7 Aa 12,4 Ab 9,7 Abc 

Fusarium spp. A 41,7 Aa 37,0 Aab 34,8 Abc 
p 41 7 Aa Ab Abc 

Medias seguidas de letras distintas, maiuscu/as na co/una e minuscules na linha, diferem entre si 

teste de Tukey (5%) 

Tabela 8. Efeito dos herbicides alachlor (A) e pendimethalin (P), nas cinco doses, sabre a porcentagem 

media de incidencia de fungos em sementes de algodao cv. _ .:::2:.::::2:.,, l;:::o.:::te,_4.:..:8::.:.7..:... _______ _ 

Doses (ug.ml· ) 

Fungos 

Colletotrichum gossypii A 4,3Aa 2,0Bb 1,7Bbc 1,1Bcd 1,98 

P 4,3 Aa 3,0 Ab 2,3 Abc 2,0 Acd 2,5 A 
Botryodiplodia theobromae A 10,7 Aa 8,2 Ab 7,0 Abc 5,4 Bed 6,9 B 

P 10,7 Aa 9,2 Aab 7,7 Abc 6,7 Acd 7,9 A 
Fusarium spp. A 30,0Aa 25,0Ab 21,2Ac 18,6Ac ,SA 

P 30,0 Aa 25,5 Ab 22,0 Ac 19,4 Ac 15,2 Ad 22,2 A 

Medias seguidas de letras distintas, maiusculas na coluna e minuscules na linha, diferem entre si pelo 
teste de Tukey (5%) 
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Figura 10. Efeito dos herbicidas alachlor (A) e pendimethalin (P) nas cinco 
doses sabre a porcentagem media de incidencia do fungo 
Co!letotrichum gossypii em sementes de algodao cv. lAC 22, lotes 
478 e 487. 
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Figura 11. Efeilo dos herbicides alachlor (A) e pendimethalin (P) nas cinco 
doses sabre a porcentagem media de incidencia do fungo Botryodi

plodia theobromae em sementes de algodao cv, lAC 22, lotes 
e487. 
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Figura 12. Efeito dos herbicidas alachlor (A) e pendimethalin (P) nas cinco 
doses sobre a porcentagem media de incidencia do fungo 
Fusarium spp. em sementes de algodao cv. lAC 22, lotes 478 e 
487. 

Em estudos visando verificar o efeilo de diversos herbicidas sabre 

pat6genos de algodoeiro, EL-KHADEM et al. (1979) verificaram que os 

herbicidas trifluralin, fluometuron e dinilramine usados no controle de plantas 

daninhas, inibiram nas concenlra<;6es mais altas, o diametro da colonia do 

fungo Rhizoctonia so/ani crescido em meio de agar em placas de Petri. 

Trabalhos realizados anteriormente por MACEDO eta!. (1984), MACEDO & 

CHIBA (1985) e MACEDO & OLIVEIRA (1990), mostraram, lambem, os 

mesmos resultados, quando estudaram "in vitro" o efeito de oito herbicidas 

sobre os fungos Fusarium oxysporum f. vasinfectum, Verticillium albo-atrum, 

Rhizoctonia so/ani e Colletotrichum gossypii, que sao pat6genos do algodoeiro. 

Tambem em condi<;6es de laborat6rio, tres doses diferentes de formula<;6es de 

glyphosa!e, com e sem surfa!ante, inibiram o crescimento micella! de 

Calonectria crota!ariae, pat6geno de soja, de acordo com esludos de BERNER 

et. a/. (1991). HOUSEWORTH & TWEEDY (1972) conseguiram a inibi<;ao de 

4% e 37% no fungo Fusarium oxysporum, quando es!e cresceu em meio de 
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culture contendo 50ug mr', respectivamente, herbicides fluorodifen e 

alachlor; Oiplodia maydis sofreu inibigao de 46, 57, 37 e 83% respectivamente, 

par atrazina, fluorodifen, alachlor e fluomeluron e Gibberella zeae sofreu 

de 10, 

respectivamente. 

e 26% atrazina, e 

Nas Tabelas 7 e 8 observa-se que o alachlor moslrou efeito significative 

nas doses 12. e 50ug. , em rela<;:ao ao pendimethalin, sobre o fungo 

Colletotrichum gossypii no 478. A redugao o alachlor e 

23.2% para o pendimethalin na dose 12 5ug.mr'; de 60.7% para alachlor e 

42.8% para pendimethalin na dose de 50 ug mr' 

No 487 o efeito significative do alachlor ocorreu a partir da dose 

1 ug com uma 

o alachlor e 30.2% para o pendimethalin. Observa-se, tambem, que o alachlor 

mais eficiente nas doses de 50 e 100ug.mr1
, mostrando diferen<;:a 

significative para o fungo Botryodiplodia theobromae. Na dose 50ug.mr' o 

herbicide alachlor reduziu em 49.5% eo pendimethalin em 37.3% a incidencia 

desse fungo; a redugao foi de 60.7% para o alachlor e 46.7% para o 

pendimethalin na dose de 100ug.ml"
1 

Esses resultados sao semelhantes aos obtidos por MACEDO & 

OLIVEIRA (1990) em que o herbicide alachlor se mostrou mais eficiente que o 

pendimethalin na inibi<;:ao do desenvolvimento do fungo Colletotrichum 

gossypii. 

Os pat6genos apresentam grande diferen<;a de sensibilidade a alguns 

herbicides. Conforme citagao de KATAN & ESHEL (1973) em varios estudos 

realizados, foi enconlrado ser o genero Fusarium o menos sensivel a 

herbicidas que outros pa!6genos. Rhizoctonia so/ani foi mais senslvel a qualro 

herbicides do grupo das dinitroanilinas do que Fusarium, sendo as diferen<;as 

qualitalivas e quantilativas. Rhizopus stolonifer foi completamente inibido com 

10 ppm de paraquat, enquanto Fusarium culmorum foi parcialmente inibido 

com 500 ppm (WILKINSON & LUCAS, 1968) 

Na pratica, o uso de herbicides e realizado sem levar-se em conta a 

interagao herbicida-doenga de planta, pelo fato de ester envolvido um grande 
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cul!ura; tipo, temperatura e 

solo; populagao de fungos; residua herbicides, etc, o momenta e diffcil 

se prever as circunstancias sob as quais a incidencia de doenga possa 

aumentar ou diminuir ap6s a aplicac;:ao de urn herbicida 

Sementes de arroz 

.Grau de umidade 

A Tabela 9 mostra os coeficientes de variac;:ao experimental da vari2wel 

grau de umidade dos quatro loles (63, 73, 50 e 55) de sementes de arroz cv, 

lAC 165 e 242, 

Tabela 9. Coeficientes de variac;:ao experimental do grau de umidade dos lotes 
de sementes de arroz cv, lAC 165 e lAC 242, 

C.V.(%) 

Parcela 

Subparcela 

Grau de umidade 

cv. lAC 165 cv. lAC 242 

Lote 63 

0,52 

0,46 

Lote 73 

0,49 

0,57 

lote 50 

0,41 

0,47 

Lote 55 

0,60 

0,61 

Nas Tabelas 10, 11, 12 e 13 encontram-se as porcentagens medias do 

grau de umidade dos qua!ro lotes de sementes de arroz, embaladas em sacos 

de papel mullifoliado e de plastico lranc;:ado, para cada perfodo de armazena

mento, Verifica-se que o perlodo de armazenamento influenciou significative

mente o grau de umidade das sementes, nas duas embalagens, 0 grau de 

umidade dos quatro Joles de sementes de arroz mostraram-se diferentes, logo 

no inicio do armazenamenlo, 0 lo!e 63 do cv, lAC 165, na embalagem de 

plastico tranc;:ado, moslrou muita variac;:ao no grau de umidade, no periodo de 

doze meses, As sementes da embalagem de papel multifoliado mostraram um 

grau de umidade estavel a partir do segundo mes; enquanto o lote 73 nao 

mostrou qualquer diferen;;:a esla!fslica, durante os doze meses de 

armazenamenlo, 
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Tabela 10.Porcentagem media do grau de umidade, de germinavao e do vigor (envelhecimento acelerado e 1§ contagem) 

de sementes de arroz cv. lAC 165, lote 63, armazenadas em sacos papel multifoliado (PA) e de plastico 

tran9ado (Pl) durante 12 meses, em condi96es de ambiente natural de Campinas/SP. 

de 

armazenamento Umidade (%) Germinavao (%) Envelhecimento acelerado 1 Contagem 

PA PA Pl PA 

zero 12,7 Aa 12,7 Aab 93,7 Aa 93,7 Aa 93,5 Aa 5Aa 

do is 13,3Ab 12,4 Ac 81,3 Abc 92,2 Aa 89,5 Ab 2 Ab 88,5 88,7 Ab 

quatro 12,3 Ab 12,4 Ac 93,0 Aab 93,2 Aa 89,5 Ab 89,8 Ab 7 Bbc 90,7 Aab 

SeiS 12,3 Bb 12,5 Abc 93,0 Aab 93,2 Aa 90,0 Ab 8 Ab 2Aab 91,5 Aa 

oito 12,4 Bb 12,7 Aa 89,3 Ac 88,7 Ab 86,8 Ab 5 Ac 2 84,3 Be 

dez 12,4 Bb 12,7 Aab 85,2 Ad 85,5 Ac 83,0 Ac 84,2 Ac 2 Ad OAc 

doze 12,3 Bb 12,5 Aabc 80,0 Ae 78,5 Ad 77,0 Ad 76,0 Ad 5Ad 

12,4 B 12,6 A 89,7 A 89,8A 87,4 A 87,6 Ad 1 A 

Medias seguidas de letras distintas, maiusculas na linha e minusculas na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey (5%). 



Tabela 11.Porcentagem media do grau de umidade, da germinac;:ao e do vigor (envelhecimento acelerado e 19 contagem) de 

sementes de arroz cv. lAC 165, lote 73, armazenadas em sacos de papel multifoliado (PA) e de plastico tran<;ado 

(PL) durante 12 meses, em condic;:oes de ambiente natural de Campinas/SP. 

~---···---

Perlodo de 

armazenamento Umidade (%) Germinagao (%) Envelhecimento acelerado Contagem 
PL PA PL PL 

zero 94,4 Aa 94,4 Aa 91,1 Aab 91,1 Aa 92,3 Aa 

do is 11,5 Aa 11,6 Aa 92,2 Aab 93,2 Aab 90,0 Aab 90,0 Aab 89,0 Abc 89,7 Aab 

quatro 11,5 Aa 11,6 Aa 94,2 Aa 94,0 Aa 92,8 Aa ,2 Aa A a A a 

seis 11,7 Aa 11,8 Aa 94,1 Aa 93,5 Aab 90,5 Aab 90,5 Aa 3Aab ,OAab 

oito 11,6 Ba 11,8 Aa 91,3 Aab 89,8 Abc 88,8 Abc ,OAbc 89,3 Ab 88,3Ab 

dez 11,6 Ba 11,8 Aa 88,5 Abc 87,5 Acd 86,5 Acd 85,5 Acd Acd 84,2 Ac 

doze 11,5 Ba 11,7 Aa 85,5 Ac 82,7 Ad 83,5 Ad 81,7 Ad Ad 81,2 Ac 

Medias 11,6 B 1, A 91,7 A ,1 A 89,2 A 88,5 A 89,4A 88,6A 

Medias seguidas de letras distintas, maiusculas na e minusculas na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey (5%). 
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Tabeia 12.Porcentagem media do grau de umidade, da germina<;:ao e do vigor (envelhecimento acelerado e 1a contagem) 

de sementes de arroz cv. lAC 242, late 50, armazenadas em sacos papel multifoliado (PA) e de plastico 
trangado (PL) durante 12 meses, em condig6es de ambiente natural de Campinas/SP. 

Perlodo de 

armazenamento Umidade (%) Germina<;:ao (%) Envelhecimento acelerado 1 Contagem 
(meses) PA PL PA PL PA PL PA 

zero 13,0Aa 13,0 Aa 91,4 Aa 91,4 Aa 87,0 Aa 87,0 Aab 84,7 Abc 84,7 Ab 

do is 12,3 Abc 12,4 Ab 89,3 Aab 89,8 Aab 86,2 Aab 86,7 Aab 85,7 Aabc 85,0 Ab 

quatro 12,4 Abc 12,3Ab 89,8 Aab 90,5 Aa 86,0 Aab Ab 84,0 85,0 Ab 

seis 12,2 Be 12,5 Ab 90,0 Aab 91,3 Aa 88,2 Aa 88,7 Aa 87,0 88,7 Aa 

oito 12,5 Ab 12,3 Bb 90,0 Aab 88,7 Aab 86,7 Aab 86,0 Ab 87,5 Bb 

dez 12,3 Abc 12,4 Ab 87,2 Abc 86,2 Ab 84,0 Ab 84,5 Ab Abc 84,0 Ab 

doze 11,8 Ad 11,9 Ac 83,2 Ac 80,5 Ac 77,7 Ac 77,0 Ac 5 Ac 
. 

Medias 12,3 B 12,4 A 88,8 A 88,6A 85, 3A 85,2 Ac 84,5A 84,2 A 
-·----
Med1as seguidas de letras distintas, maiusculas na linha e minuscules na coluna, diferem entre pelo teste de Tukey (5%). 



Tabela 13.Porcentagem media do grau de umidade, da germina9ao e do vigor (envelhecimento acelerado e 1g contagem) 

sementes de arroz cv. lAC 242, lote 55, armazenadas em sacos de papel multifoliado (PA) e de plastico tranc;;ado (PL) 
durante 12 meses, em condic;;6es de ambiente natural de Campinas/SP. 

Perfodo de 

armazenamento Umidade (%) Germinac;;ao (%) Envelhecimento acelerado 1 Con!agem 

PL PA PL 

zero 12,3 Aa 12,3 Aa 92,0 Aa 92,0 Aa 88,5 88,5 Aa 86,7 Aab 86,7 Aab 

dois 11,9 Bb 12,1 Aab 91,7Aa 91,5 Aab 86,5 Aab 87,0 Aab 86,2 Aabc 86,2 Aab 

quatro 11,7 Bb 12,0 Aabc 91,5 Aa 91,0 Aab 85,2 85,5 Abc 86,0 Aabc 86,2 Aab 

seis 11,7 Ab 11,8 Ac 91,7 Aa 91,8 Aa 87,0 Aab 88,2 Aab 88,0 Aa 88,2 Aa 

oito 11,9 Ab 12,0 Aabc 89,8 Aab 91,0 Aab 84,8 86,3 Aab Abc 86,5 Aab 

dez 11,9 Ab 12,1 Aabc 87,0 Ab 88,3 Ab 82,5 83,0 Ac Ac 85,3Ab 

doze 11,7 Ab 11,9 Abc 81,7 Ac 79,0 76,2 Bd Ad 75,2 Be 

11,9 B 12,0 A A 84,9A 85,1 A 85,1 A 85,1 A 

seguidas de letras distintas, maiusculas na linha e minuscules na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 



52 

do cv. vanac;ao no grau umidade das 

sementes durante o periodo de armazenamento na embalagem de papal 

multifoliado; o mesmo nao aconteceu quando se utilizou a embalagem de 

plastico trangado, que permaneceu constante. A mesma variagao pode ser 

observada no na embalagem de ph3stico de papel 

de das sementes sofreu variac;ao somente no 

segundo de armazenamento e nas demais, permaneceu cons!ante. Para 

as oscila<;:oes ocorridas no grau de umidade dos lotes de sementes, nas duas 

embalagens diferentes, nao se enconlra nenhuma explicagao, pais as 

condi<;:6es ambientais de temperatura e umidade relative do ar foram iguais 

para todos os lo!es. Esse resultado esta em desacordo com a proposigao de 

as em com a 

umidade relative do ambiente. 

Pode-se visualizer nas Figures 13 e 14 que as sementes do lote 73 do 

cv. lAC 165, nao apresentaram qualquer oscilac;ao no grau de umidade 

durante os doze meses de armazenamento, sendo tambem este o lote que 

apresentou a menor porcentagem de umidade em comparac;ao com os demais. 

As porcentagens de germinac;ao e do vigor desse lo!e foram as maiores ap6s 

os doze mesas de armazenamenlo. 

0 tipo de embalagem tambem influenciou significativamente o grau de 

umidade das sementes (Tabelas 9, 10, 11 e 12 ou Figuras 13 e 14). 

Os lotes do cv. lAC 165 mostraram diferenc;a significative no grau de 

umidade, variando com o tipo da embalagem. A de plastico tranc;ado se 

mostrou uniforme durante todo o perfodo de armazenamento, porem a de 

papel multifoliado a partir do sexto mes (lo!e 63) e oitavo mes (late 73) mostrou 

diferenga significative, havendo, portanto um decrescimo no grau de umidade 

em relac;ao a outra embalagem. 

No cv. lAC 242 tambem houve efeilo da embalagem, mas essa variac;ao 

se deu ale o quarto mes de armazenamento, no lole 55, estabilizando-se ate o 

final do perfodo; quanta ao late 50 houve uma variac;ao no sexto mes para a 

embalagem de papel mul!ifoliado e no oitavo mes para o plastico tranc;ado 
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Figura 13. Porcentagem do grau de umidade de sementes de arroz cv, lAC 
165, lotes 63 e 73, armazenadas em sacos de papel multifoliado e 
de plastico trant;ado, em condigoes de ambiente natural de Campi
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Figura 14. Porcentagem do grau de umidade de sementes de arroz cv, lAC 
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de plastico trangado, em condigoes de ambiente natural de Campi
nas, SP, 
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A Tabela 14 mostra os coeficientes de variagao experimental da variavel 

germinagao dos lotes (63, 73, 50 e 55) de semenles de arroz cv, 

lAC 165 e e subparcelas, 

Tabela 1 GcletiCi<>n+c"' de variagao experimental 
arroz dos cv, lAC 165 e 

Germina<;ao 

C.V.(%) 

Parcel a 

Cll. lAC 165 

lote 63 

1,35 

1 51 

lote 73 

1,86 

34 

cv.IAC 242 

Lote 50 Late 55 

1,81 1,05 

1 98 

de 

Nas Tabelas 10, 11, 12 e 13 encontram-se as porcentagens de germ ina

gao dos quatro Iotas de semenles de arroz, embaladas em sacos de papel 

multifoliado e de plastico trangado, para cada periodo de armazenamento, 

Verifica-se que o periodo de armazenamento nao mostrou efeito significative 

sabre o poder germinative das sementes do cv, lAC 165 para o late 63, nas 

duas embalagens, bern como para o late 73, na embalagem de plastico 

trangado, ate o sexto mes, A partir do oitavo mes houve uma redugao gradaliva 

na germinagao, No late 63 do cv, lAC 165, a germinac;ao inicial foi de 93,7% e 

ap6s 12 meses de armazenamento 80,0 e 78,5%, para as embalagens de 

papel mullifoliado e de plastico tranc;ado, respectivamenle, 0 late 73 por sua 

vez, apresentou germinac;ao inicial de 94,4% e ap6s as doze mesas sofreu 

uma redugao para 85,5 e 82,7% para as embalagens de papel multifoliado e 

plastico tranc;ado, respectivamente (Tabelas 9 e 10 ou Figura 15), 

No caso do cv, lAC 242, os lotes 50 e 55, nao mostraram efeito 

significative ate o oitavo mes de armazenamento, As porcentagens de 

germinac;ao, que eram de 91 A e 92,0% no inicio, atingiram o oitavo mes com 

porcenlagens ao redor de 90%, nos dois loles e nas duas embalagens, No 

perlodo de armazenamenlo o poder germina!ivo das sementes comet;:ou 
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a declinar, atingindo indices entre 80,5 e 83,2% e 81 ,7 e 82,5% nos dois lotes 

e nas duas embalagens (Tabelas 11 e 12 ou Figura 16). 
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Figura 15. Porcentagem de germinagao de sementes de arroz cv. lAC 165, 
lotes 63 e armazenadas em sacos de papel multifoliado e de 
plastico trangado, em condigoes de ambiente natural de Campinas, 
SP. 

92 

90 

88 
,p_ 
"-- 86 
0 

"" <.> 
84 "' " E 82 

~ 
(!) 

80 

78 

76 

LOTE 50 LOTE 55 

sa cos de plastic a sacos de pla.stico 
papel tranyado pape! tranc;ado 

Periodo de armazenamento (mes) 

!.i]zero 

ll!!dois 

Oquatro 

Dseis 

ll!! oito 

ll!idez 

tiidoze 

Figura 16. Porcentagem de germinagao de sementes de arroz cv. lAC 242, 

lotes e armazenadas em sacos de papel multifoliado e de 
plastico !rangado, em condigoes de ambiente natural de Campinas, 
SP. 
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devido a sua deterioragao e isso se deve, como discutido no teste de 

sanidade, diretamente a incidencia inicial de fungos de campo e de 

armazenamento. 

4.3.3.Testes de vigor 

Tabela 15 mostra os coeficientes de variagao experimental da variavel 

vigor ( envelhecimento acelerado) dos quatro lotes de sementes de arroz dos 

cv. 165 e lAC 242 para parcelas e subparcelas. 

Tabela 15. Coeficientes de variagao experimental do vigor (envelhecimento 
acelerado) dos lotes de sementes de arroz dos cv. 165 e 

Envelhecimento acelerado 



e as 

em sacos e de plastico tranc;:ado, para cada periodo de 

a 

acelerado) estatisticamente ate 0 

ou nas 1 1, 12 e 3 cv. 

165, mostrou-se como o late ap6s os meses armazenamento, 

permanecendo com 83,5 e 81,7% de vigor (envelhecimento acelerado), para 

as embaiagens de papel multifoliado e de plastico tranc;:ado, respectivamente, 

sendo que os demais lotes apresentavam resultados entre 76 e 79% para as 

duas embalagens. 

Os dados obtidos para a queda do vigor ap6s doze meses de 

armazenamento, sao similares aos obtidos varios autores em diversas 

culturas, como os de CASTRO et a!. (1997) em sementes de algodao 

armazenadas por 1 0 meses e de eta!. (1997) em sementes de 

arroz armazenadas durante 16 meses. 

Com relac;:ao as embalagens utilizadas, nao foram observadas 

diferenc;:as significativas no vigor (envelhecimento acelerado), assim como 

ocorreu com as porcentagens de germinac;:ao nos mesmos lotes de sementes 

de arroz. para o cv. no decimo 

uma reduc;:ao 

com 

OS 

e meses. 
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Figura 17. Porcentagem de vigor (envelhecimento acelerado) de sementes de 
arroz cv. 165, lotes 63 e 73, armazenadas em sacos de papel 
mullifoliado e de plastico trangado, em condigoes de ambiente 
natural Campinas, SP. 
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Figura 18. Porcentagem de vigor (envelhecimento acelerado) de sementes de 
arroz cv. 242, lotes 50 e 55, armazenadas em sacos de papel 
multifoliado e de plastico trangado, em condigoes de ambiente 
natural Campinas, SP. 
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cv. lAC 242, lotes 50 e 55, armazenadas em sacos de papel 
multifoliado e de plastico tran~ado, em condi~oes de ambiente 
natural de Campinas, SP. 

Observa-se por essas T abelas que o teste de vigor (primeira contagem) 

mostrou a mesma tend€mcia obtida pelo envelhecimento acelerado, em que ate 

o sexto mes de armazenamento as porcentagens de vigor permaneceram 

estatisticamente semelhantes. Esses resultados estao em desacordo com 

GODOY & ABRAAO 978) que concluiram ser o teste de primeira contagem 

inadequado para sementes de algodao, quando comparado com o de 

envelhecimento acelerado. 

A (mica varia~ao ocorrida foi no lote 50 do cv. lAC 242, cuja 

porcentagem inicial de vigor foi de 84, 7%, atingindo os seis meses, com 

indices de 88,7% na embalagem de plastico tran~do e aos oito meses com 

87,5% na de papel multifoliado. lsso se deve ao mecanismo da dormencia, que 

foi observado nesse lote, embora tambem tenha ocorrido no teste de 

envelhecimento acelerado, porem nao chegando a ser estatisticamente 

as 

como no e 
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no e oitavo meses no late 50, mas na media geral nao chegou a mostrar 

influencia. 

4.3.4.Teste de sanidade 

E grande o numero de fungos que se encontram associados as 

sementes de senda a maiaria deles patogenicos a cultura. Entretanto 

existem alguns se destacam par sua importancia econ6mica e par esse 

devem ser identificados nos lotes de sementes. 

Nos lotes sementes de arroz analisados, foram encontrados fungos 

que as sementes adquirem ainda no campo, como Pyricularia grisea 

(sinonimia: Pyricularia e Bipolaris oryzae (sinonimia: Helminthosporium 

nnn"''"' e Drechs/era causadores, respectivamente, da brusone e da 

mancha-parda e responsaveis par grandes perdas, oriundas, de 

cue"'''"'" endemicos e epidemicos. Foram encontrados tambem outros fungos 

nas sementes como Fusarium spp., Phoma spp., Curvularia spp.e Alternaria 

que permitiram analise estatfstica. Estavam presentes ainda fungos 

contaminantes como Cladosporium sp. e Rhizopus spp., e outros como as 

de armazenamenlo" Penicillium spp. e Aspergillus spp., que 

apareceram ap6s algum tempo de armazenamento. 

Esses fungos "'"'·"'"' incluidos entre outros em levantamentos realizados 

AMARAL (1 em quinze amostras de arroz de sequeiro cv. lAC 165, 

provenientes de regioes do Estado de Sao Paulo, e par MAlA et a!. 

987) em 57 de arroz irrigado do Estado de Minas Gerais. GERALD! 

(1 ) lambem referencia aos mesmos, em uma relac;:ao de fungos que 

ocorrem em arroz. 

As Tabelas 17 e 18 moslram os coeficientes de variac;:acl' experimental 

fungos, considerados para analise estatistica dos lotes de sementes de 

arroz dos cv. 1 e lAC 242, para parcelas e subparcelas. 

Nas Tabelas 1 e 22 estao os dados referentes a porcentagem 

de incidencia fungos em sementes de arroz, do cv. lAC 165, lotes 63 

e e do cv. 50 e 55, acondicionadas em sacos de papel 



meses 

um decrescimo na porcentagem de incidencia, alguns em indices 

Tabela 18.Coeficientes de variac;ao experimental da incidencia dos fungos 
considerados no cv. lAC 242, iotes 50 e 55. 

Fungos 

Bipolaris oryzae 
spp. 

spp. 

Curvularia spp. 

Alternaria spp. 
Cladosporium sp. 
Penicillium spp. 

Parcel as 

3,38 
6,37 

11,83 

14,10 
18,78 
13,73 
18,63 

Subparcelas 

4,24 

8,11 
9,34 

27,46 
9,94 

16,41 

Parcel as 

7,74 

6,79 

10, 

15,16 

Subparcelas 

7,08 
04 

7,27 

8,77 

17,97 

fungo Pyricularia grisea que s6 e pat6geno para o arroz de sequeiro, 

nos dois lotes teve um decrescimo acentuado. 0 lote 63 apresentou no infcio 

(T a bela 19 ou 

21 

e 



1 Porcentagem media de incidemcia de fungos em sementes arroz 

papel multifoliado (PA) e de plastico trangado (Pl) durante 1 
Campinas/SP. 

Pyricularia grisea PA 12,9Aab 16,7 Aa 13,7 Aa 

PL 12,9 Aa 16,2 Aa 13,2 Aa 

oryzae PA 42,7 Aa 40,7 Aa 40,6 Aa 
42,7 Aa 41,0 Aa 40,8 Aa 

Fusarium spp. PA 19,4 Aa 20,4 Aa 20,9 Aa 

19,4 Aab 22,4 Aa 20,2 Aab 
spp. 21,2 Aab 23,9 Aa 20,9 Aabc 

PL 21,2 Aab 23,1 Aa 20,9 Aab 
Curvularia spp. PA 16,1 Aab 20,7 Aa 1 7 Aab 

PL 16,1 Aab 18,7 Aab 20,9 Aa 
Cladosporium sp. PA 5 Abc 27,5 Aa 24,9 Aab 

PL 23,5 Abc 27,6 Aa 7 Aab 
spp. PA 23,6 Aa 20,9 Aa 20,2 Aa 

25,6 Aa 20,7 Aab 7,0 Bbc 
Penicillium spp. PA O,OAf O,OAf 6,1 Ae 

PL O,OAe O,OAe 16,9 Ad 
Aspergillus spp. PA O,OAe O,OAe 4,4Ad 

OAd OAd 7 Ac 

seguidas de letras distintas, maiusculas na coluna e minuscules na 

165, 

em 

em sacos 

natural 



Porcentagem media de incidencia de fungos em sementes 
de papel multifoliado (PA) e de plastico tran<;ado (PL) durante 1 

Campinas/SP. 

Pyricularia grisea PA 2,7 Aa 2,4 Aab 

PL 7 Aa 2,9Aa 2,0 Aab 

Bipolaris oryzae PA 56,7 Aa 58,0 Aa 54,0 Aab 

PL 56,7 Aa 58,4 Aa 53,9 Aa 

Fusarium spp. PA 28,5 Aab 31,0 Aa 27,5 Aab 

28,5 Aab 32,0 Aa 26,2 Ab 

spp. PA 21,4 Aa 20,2 Aa 17,9 Aab 

PL 21,4 Aa 20,4 Aa 18,4 Aab 

Curvularia spp. PA 31,5 Aa 30,0 Aab 29,7 Aab 
31,5 Aa 30,2 Aa 28,0 Aa 

Cladosporium sp. PA 22,2 Aa 19,9 Aab 19,2 Aabc 

PL A a 21,2 Aab 20,2 Aabc 
Alternaria spp. PA 18,2 Aab 18,9 Aab 20,8 Aa 

PL 18,2 Aa 18,3 Aa 18,6 Aa 

Penicillium spp. PA 0,0 Af 0,0 Af 8,6 Be 

PL 0,0 Af 0,0 Af 0,8Ae 

Aspergillus spp. PA O,OAe O,OAe 1,6 Ad 

Ad Ac 

seguidas de letras distintas, maiusculas na coluna e minusculas na 

Ac 

Ac 
10,1 Ab 

1 4Ab 



21. Porcentagem media de incidlfmcia de fungos em sementes 
de papel multifoliado (PA) e de plastico tranc;ado (PL) 
Campinas/SP. 

53,0 Aa 55,7 Aa 50,1 Aab 
25,4 Aa 26,2 Ba 23,2 Bab 
25,4 Aab 30,8 Aa 28,1 Aab 

spp. 16,9 Aab 19,5 Aa 19,2 Aa 
16,9 Aab 20,4 16,9 Aab 

spp. 6,9Aa 5,9 4,7 Aa 
6,9 Aab 7,8Aa 5,8 Aab 

Cladosporium sp. 6,9Aa 6,1 Aa 5,7 Aa 
6,9Aa 6,7 Aa 6,4Aa 

spp. 2,4 Aab 2,7 Aab 2,4 Aab 
PL A a 2,4 Aa 3,0Aa 

spp. O,OAd O,OAd 0,7 Be 
O,OAd O,OAd 9Ac 

Aspergillus spp. O,OAd O,OAd 0,0 Bd 

1 
3,7 Ab 
4,9 Abc 
1,4 Abc 



Porcentagem media de incidencia de fungos em 

sacos de papel multifoliado (PA) e de plastico trangado 

natural de Campinas/SP. 

Bipolaris oryzae PA 

Fusarium spp. PA 7 Aa 24,2 Aa 21,9 Aab 21 

23,7 Aab 26,7 Aa 20,2 Abc 21 

Phoma spp. PA 24,6 Aa 25,1 Aa 22,2 Aab 7 

PL 24,6 26,1 Aa 22,5 Aab 1 

Curvularia spp. PA 4,9 3,5Aa 4,2 Aa 

4.9Aa 3,7 Aab 4,2 Aab 

Cladosporium sp. PA 10,7 Aa 8,6 Aab 8,1 Aab 9 
10,7 Aa 8,7 Aab 6,0 Bed 7,4 

Penicillium spp. PA 0,0 O,OAe 0,6 Bd 

O,OAe O,OAe 2,1 Ad 

Aspergillus spp. PA O,OAe O,OAe 

PL OAd OAd 

seguidas de letras distintas, maiusculas na coluna e minusculas na 

,4 Aab Ab 

17,7 

17,4 Ab Ab 

5 Ab 

A a 1 

Ab 0 

Ab 7,8 

Bd 5 

7 Abc 1 A a 

Abc 1 A a 
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plastico 
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lOTE 73 
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ape 
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tran9ad 

em C!<CIITIQinTQ 

ze 

ois 

D quatro 

ez 

oze 

63 e 73, em sacos de papel 
multifoliado e de plastico tran9ado, em condi96es de ambiente 
natural de Campinas, SP. 

0 fungo Bipolaris oryzae que estava presente em todos os lotes dos 

dois cultivares, tambem teve o mesmo comportamento, isto e, um declfnio na 

porcentagem de incidencia, a partir do oitavo mes de armazenamento para os 

lotes 63, 73 , sexto mes para o lote 50 e decimo mes para o lote 55 (Tabelas 

19, 20, 21 e 22 ou Figuras 22 e 23). 

As varias especies de Fusarium (Tabelas 19, 20 21 e 22 ou Figuras 24 

e 25) tiveram um decrescimo menos acentuado, atingindo os doze meses de 

armazenamento com altos indices de incidencia. Os resultados obtidos estao 

em desacordo com os de TANAKA & MAEDA ( 1997) que observaram, em lotes 

de sementes de milho com 28% de incidencia inicial de moniliforme, a 

elimina9ao do fungo ap6s doze meses de armazenamento em ambiente nao 

control ado 



60 --

60 

1..0 E 63 lO E 13 

sacos de 
pape 

sacosde 

papel 

plastico 
tran9ado 

sacos de 
papel 

Periodo de armazenamento (mes} 

LOTE 50 

plastico 

tran~ado 

LOTE 55 

sacosde 

papel 

Periodo de armazenamento (mes) 

plastico 
tranyado 

ptastico 

tran~ado 

ill zero 

illdois 

Oquatro 

Oseis 

illloito 

ii!dez 



-~ 0 -II) 
0 
C) 

1: 
::::l .... 
(!) 

"0 

«! 
·u 
1: 

<W 
"0 
·u 
.E 

LOTE 63 LOTE 73 

35-

sacos de 

papel 
plastico 

trangado 

sacos de 

pape 

Periodo de arm azenam en to 

tran.,;;ado 

zero 

do is 

quatro 

seis 

oito 

dez 

doze 

24. Porcentagem incidencia Fusarium spp. em sementes 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

arroz cv. lAC 165, lotes 63 e 73, armazenadas em sacos de pape! 
multifoliado e de plastico tranc;ado, em condic;oes de ambiente 
natura! de Campinas, SP. 

LOTE 50 LOTE 55 

II zero 

l!ldois 

Oquatro 

Dseis 

Boito 

dez 

lili!doze 

0 
sacos de 

papel 
plastico 

trangado 
sacos de 

papel 

Periodo de armazenamento (mes) 

plastico 
tran<;:ado 



ser 

19, 20, 21 e ou e 

LOTE 63 lOTE 73 

sacos de plastico 
papa tranc;:ado tranvado 

Periodo de armazenamento (m 

incid€mcia de spp. em 
cv. lAC 165, lotes 63 e 73, armazenadas em sacos 
multifoliado e de plastico tram;ado, em condig6es de 
natural de Campinas, SP. 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

LOTE 50 

sacos de 

papel 

plastico 

tran9ado 

LOTE 55 

sacos de 

pape! 

plastico 

tran9ado 

Periodo de armazenamento (mes) 

zero 

!Jildois 

Oquatro 

Dseis 

oito 

!lldez 

doze 

OS 

arroz 
de papel 
ambiente 

zero 

do is 

o quatro 

Oseis 

lll o ito 

lll dez 

doze 



71 

fungos generos Curvularia, Cladosporium e Alternaria apresen-

t::.rl'lm porcentagens maiores nos lotes do cv. lAC 165 do que nos lotes do lAC 

Nos Joles e cv. lAC 165 o declinio desses fungos foi observado 

a do oitavo e decimo meses de armazenamento, respectivamente 

(Tabelas 19 e cv. lAC 242, esses fungos estavam presentes em 

quan!idades menores e mostraram efeito nao significative do tempo de 

armazenamento, com excet;:ao do Cladosporium sp. que declinou no late 55, a 

do oitavo 

o plastico 

a embalagem de papel multifoliado e do quarto mes, 

rRrlr:<,rlr. (Tabelas 21 e 22). Neste late, as varias especies de 

Alternaria estavam presentes em quantidades pequenas e nao permitiram 

""'I''"" estatlstica. 

Esse decl na sobrevivencia, observado em todos as fungos durante 

o armazenamento sementes de arroz, esta de acordo com trabalho de 

(1997), que constataram uma tendencia de diminui.;:ao 

incidencia com o passar do tempo de armazenamento. As 

mesmas conclusoes chegaram CORNELIO et a/. ( 1997), que analisaram as 

de sementes de arroz, armazenadas em armazem 

convencional. 

Os dais embalagens (Tabelas 19, 20, 21 e 22) no geral nao 

causaram nenhum efE1ito sabre os fungos de campo nos quatro lotes, durante o 

periodo de armazenamento. No entanto, ocorreram algumas exce.;:oes, como 

Pyricularia e Alternaria spp. no late 63 do cv. lAC 165, onde ap6s 

meses, a 

multifoliado mostrou-se estatis!icamente inferior. No lote 73 a diferen.;:a mais 

expressive foi grisea e Curvularia spp., cujas incidencias nas sementes 

na embalagem "'"t'"" tran.;:ado, se mostraram estatisticamente inferiores, 

a partir do de armazenamento. No cv. lAC 242, lote 50, a 

embalagem de multifoliado resultou em incidencias estatisticamente 

as obl:idEIS quando se ulilizou o plastico tran.;:ado no segundo e 

meses, os fungos do genera Fusarium; enquanto no lote 55, o 

Cladosporium mostrou algumas variac;:oes, mas trata-se de urn fungo 

contaminante e sem importancia para a cultura do arroz. 



Com 

Aspergillus spp 

do quarto 

plastico trant;;ado 

obtida por 
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aos "fungos de armazenamento", Penicillium. spp. e 

19, 20, 21 e 22) o seu aparecimento foi detectado a 

armazenamento, sendo mais acentuado na embalagem 

lotes 63 e 73, do cv. lAC 165. Essa mesma conclusao 

eta/. (1997), quando armazenou sementes de arroz 

durante 16 meses, em armazem convencional. Em todos os lotes o genera 

Penicillium atingiu porcentagens mais elevadas do que o genera Aspergillus 

(Figuras 28, 29, e ) chegando a 76,5% (lote 63) nas amostras embaladas 

em sacos de trant;;ado, ap6s os doze meses de armazenamento . 

. Essa alta porcen!agem de Penicillium spp. nos lotes do cv. lAC 165, 

comparada com os lAC 242, pode ser explicada pelo fato daqueles lotes 

terem trazido mais propagulos do campo que os lotes do cv. lAC 242. 

Com relagao ao tipo de embalagem, pode-se concluir que, com base 

nos dados das 19, 20, 21 e 22, a de papel mullifoliado mostrou 

diferent;;a estalisticamente inferior para a incidencia dos fungos do genera 

Penicillium, nos Joles do cv. lAC 165, aos dez e doze meses de 

armazenamento. 

meses. No lote 

entanto, no lote 73 ocorreu o mesmo no quarto e sexto 

cv. lAC 242, a embalagem de papel multifoliado mostrou 

diferent;;a estatis!icamente inferior aos quatro, seis e dez meses de 

armazenamento; enquanto no lote 55, somente aos qualro meses. 

Os fungos genera Aspergillus mostraram efeito significativamente 

inferior da embalagem de papal multifoliado no lote 50 do cv. lAC 242, aos 

e aos seis meses de armazenamento, enquanto no lote 55, aos quatro 

meses. No cv. 1 houve uma diferent;;a estatisticamenle inferior no sexto 

para os e 73, para as embalagens de papel multifoliado e 

trant;;ado, respectivamente. 
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Bipolaris oryzae 
Fusarium spp. 
Phoma spp. 
Cladosporium sp. 
Alternaria spp. 

Nas 

sob o efeito 

izados com os 

cv. 

Lote 63 

4,42 
10 

6,45 
6,66 
2,79 

06 

26 e 

e 

e 

Lote 73 

7,79 
4,12 
8,17 
6,66 
6,51 

estao as 

butachlor e 

e 

com as 12. 

cv. 

Lote 50 Lote 50 

3,39 7,82 
5,52 5,78 
4,46 5,51 
9,58 10,91 

1 

incidencia dos 

nas doses 1 

25, e 1 nos quatro de sementes arroz. 

Nessas Tabelas pode-se observar que houve. efeito das doses dos dois 

herbicidas sabre a porcentagem de incidencia de cada fungo, nos quatro lotes 

de 

atuagao 

como doses, e de 



Efeita das herbicidas butachlar (B) e axadiazan (0) nas 

incidencia de fungas em sementes de arraz cv. lAC 165, late 

Pyricularia grisea B 13,0 Aa 11,6Aab 

0 13,0 Aa 11,4 Aab 

oryzae B 42,7 Aa 35,2 Ab 

0 42,7 Aa 32,5 Ab 

Fusarium spp. B 19,4 Aa 17,4 Aab 1 

0 19,4 Aa 18,4 Aa 1 

Phoma spp. B 21,2 Aa 17,7 Aab 15,5 

0 21,2 Aa 1 4 Aab 14,4 Abc 

Cladosporium sp. B 26,2 Aa OAab 20,2 

0 26,2 22,3 Aab 1 5 

spp. B 25,6 Aa 23,3 Ab 21,1 

0 24,0 Aa ,5 

Curvularia spp. B 16,1 Aa 13,9 Aab 1 

0 1 1 1 1 Aa 1 

Medias seguidas de letras distintas, maiusculas na caluna e minusculas na I 

sabre a de 

A 

Ac B 

1 7 Abc 9A 
9 Aab 1 SA 

1 7 Acd A 

1 7 A 

17 Abc 1 1 A 

6Acd 1 A 

2 Ac 1 ,3A 

2 Ac 1 ,5A 

0 

7A 



25. Efeito dos herbicidas butachlor (B) e oxadiazon (0) nas 
incidencia de fungos em sementes de arroz cv. lAC 165, lote 

Pyricularia grisea 8 2,4Aa 2,1 Aab 

0 2,4Aa 1,7 Aab 

oryzae 8 56,7 Aa 48,7 Aab 42,9 

0 56,7 Aa 45,5 Aab 40,4 

Fusarium spp. 8 28,4 Aa 24,2 Ab 22,0 

0 28,4 Aa 25,2 Aab 0 

Phoma spp. 8 21,4 Aa 17,9 Aab 1 0 

0 21,4 Aa 18,9 Aab 1 7 

Cladosporium sp. 8 22,2 Aa 19,3 Aab 1 7 

0 A a 19,5 Aab 17,4 

Alternaria spp. 8 1 A a 1 9Aab 1 

0 1 A a 15,6 Aab 1 

Curvularia spp. B 41,5 Aa 37,0 Aab 
7 Aab 

seguidas de letras distintas, maiusculas na coluna e minusculas na I 

sobre a 

7 

7 Abc 

7 Acd 

8 

Abc 1 A 
Abc A 

9Abc ,1 A 
8Acd OA 

1,7 Acd 8A 
9 3A 

(5%). 



Efeito dos herbicides butechlor (B) e oxediezon (0) nes 

incidencie de fungos em sementes de arroz cv. lAC 242, lote 

Bipolaris oryzae 8 53,0 Ae 52,0 Aeb 

0 53,0 Ae 47,2 Bb 

Fusarium spp. 8 25,4 Ae 23,6 Ae 

0 25,4 Ae 24,7 Aeb 

spp. B 16,9 Ae 15,5 Aeb 1 

0 16,9 Ae 15,7 Aab 1 

Cladosporium sp. 8 6,9Ae 5,4 Aeb 3 
0 6,9Ae 5,8 Aeb 7 

spp. 8 

seguides de letres distintes, maiuscules na coluna e minuscules na I 

sabre 

5Ae A 

Aab A 

1 1 Abc 3A 

1 Abc 1 SA 

7 Ab 3A 
2Ab 1 A 



Efeito dos herbicidas butachlor (B) e oxadiazon (0) nas sabre 

incidencia de fungos em sementes de arroz cv. lAC lote 

Bipo/aris oryzae B 23,1 Aa 20,2 Aab 1 7 Abc 1 

0 23,1 18,2 Aab 1 7 Abc 1 

Fusarium spp. B 23,7 Aa 21,4 Aab 19,1 8Ac 1 
0 23,7 20,2 Aab 1 7 9Abc 1 

spp. B 24,6 21,7 Aab 18,0 5Acd 1 9A 

0 24,6 21,2 Aab 18,5 2Acd 1 1 8A 

Cladosporium sp. B 10,7 Aa 9,3 Aab 8,0 Abc A 

0 10,7 Aa 8,9 Aab 9 Abc ,SA 

Curvularia spp. B 4,9Aa 3,9 Aab 2 Acd B 

0 A a 3 Aab 1 Abc A 

seguidas de !etras distintas, maiusculas na co!una e minusculas na I 



a no 63 e 

visualizado na Figura 32. 

LOTE 63 

B 0 

no 

LOTE 73 

B 

73, como 

0 

ser 

.12,5 

025 

050 

Figura 32. Efeito dos herbicidas butachlor (B) e oxadiazon (0) nas cinco doses 
sobre a porcentagem media de incidencia do fungo Pyricularia 

grisea em sementes de arroz cv. lAC 165, lotes 63 e 73 

Bipolaris oryzae mostrou significancia a partir da dose 12,5ug.mr
1 

no 

lote 63 e 25ug.mr
1 

no lote 73; no lote 50 esse fungo mostrou variac;ao 

conforms o herbicida: com o oxadiazon a dose 12.5ug.mr
1 

foi significativa e 

com o butachlor somente a partir da dose 50ug.mr
1

; no 55, o herbicida 

oxadiazon a partir da dose 25ug.mr
1 

e com o butachlor a partir da dose 

50ug.ml"
1

, mostrou significancia, conforms pode ser visualizado nas Figuras 33 

e 34. 

Pelas Tabelas 24, 25, 26 e 27 pode-se observar que houve efeito 

significative do herbicida oxadiazon somente sobre o fungo Bipolaris oryzae a 

partir da dose 12.5ug. no lote 50 do cv. lAC 242. Nessa dose o fungo 

sofreu uma 

urn 

para o 

a 1 

e 1 para o 



63 

50 
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B 0 
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Figura 33. Efeito dos herbicidas butachlor e oxadiazon (0) nas 
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sobre a porcentagem media de incidemcia do fungo Bipolaris 
oryzae em sementes de arroz cv. lAC 165, lotes 63 e 73 

Bipolaris oryzae 

LOTE 50 lOTE 55 

!110 

lal12,5 

025 

050 

1111 00 

B 0 B 0 

Doses (ug.m 



no 63 do cv. 

e 51 

82 

1 o fungo B. oryzae foi inibido em 62% pelo herbicida 

butachlor. 

As varias de Fusarium mostraram resultados diferentes para 

lote de No lote 63 s6 com a dose de 1 OOug.ml-1 houve 

significancia do herbicide sobre esse fungo; nos loles 73 e 55 com a 

de 25ug_mr1
; com o late 50 apenas o herbicida oxadiazon mostrou 

significancia com a de 100ug.mr1
, conforme pode ser visto nas Figuras 

e 25, 26 e 27. 

Esses resultados coincidem com os obtidos por EL-KHADEM et a/. 

(1984) em que os !rifluralin, dini!ranime e fluome!uron, colocados 

em meio de cul!ura agar-agua com Ires doses diferentes (1/2X, 1X e 2X da 

recomendada) mostraram efeito significative para a redut;:ao do 

crescimento Fusarium oxysporum f sp. vasinfectum; mas 

dalapon e diuron fizeram decrescer o numero de macroconideos e 

fluometuron reduziu os microconideos somente com a maior dose. 0 

crescimento de 1-usa,r1wn so/ani, f equiseti e Humicola grisea foram suprimidos 

por doses de par·aquat em condic;;oes de laborat6rio, conforme trabalho 

realizado por & ASDEL-MALLEK (1986/1987). Em condic;;6es 

casa de vegetac;;ao GRINSTEIN eta/. (1984) obtiveram uma reduc;;ao de 30 

a 90% na infecc;;ao plantulas de tomateiro por Fusarium oxysporum fsp. 

lycopersici, quando herbicidas a base de dinitroanilina no solo. 0 

crescimenlo do paltog.eno "in vitro" foi inibido numa concentrac;;ao mais alta 

a usada no El-ABYAD et a/.(1992) tambem, constataram inibic;;ao 

a!ividades de crescimento de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, 

pat6geno de tomateiro, utilizando doses mais elevadas que a de campo, com 

diphenamid, em 

condig6es de 

de laborat6rio, e essa inibic;;ao foi comprovada em 
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Figura 35. Efeito dos herbicidas butachlor e oxadiazon (0) nas 
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sabre a porcentagem media de incidencia do fungo Fusarium spp. 
em sementes de arroz cv. lAC 165, lotes 63 e 73. 

Fusarium spp. 
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Doses 
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Esses resullados confirmam, tambem aqueles obtidos por MACEDO et 

(1996), que em preliminares utilizaram quatro herbicidas em 

de 

fungos 

rnlnfr.rmo pode ser 

,,.:,,nAr'n Phoma mostraram resultados mais uniformes, 

nas Figuras 37 e 38 ou nas Tabelas 24, 25, 26 e 27. 

lotes 63 e 55 a incidencia foi reduzida significativamente a partir da dose 

25ug.ml'
1

; no late a partir da dose de 50ug.m1'
1

. No lote 50, observou-se 

significancia a partir 

0 genera 

com 25ug.mr' nos 

dose de 50ug.ml'1 para oxadiazon e de 25ug.mr-' para 

mostrou significancia com 100ug.ml'1 no lote 63, 

e 50; no lote 55 o herbicida butachlor mostrou 

significancia com a de 25ug.ml'
1 
eo oxadiazon com 50ug.ml'

1
, conforme 

ser observado nas referidas Tabelas. 

0 genera mostrou redur;:ao significativa da incidencia a partir 

dose de 12,5ug.ml·1 butachlor e de 25ug.mr' de oxadiazon no lote 63 e a 

partir de 25ug.ml'1 no lote 73. Nos lotes 50 e 55 o fungo nao foi detectado. 

24, 25, 26 e 

pat6genos em sua sensibilidade a herbicidas, como foi 

lS!BIIadlo por & FLETCHER (1964), em que Botrytis cinerea foi mais 

a bromoxynil Fusarium nivale, e por ESHEL & KAT AN (1972) que 

constataram ser so/ani mais sensivel a quatro herbicides do grupo 

dinilroanilinas isopropalin, nitralin e trifluralin) que Fusarium. 

diferen!(as efeito de herbicidas sabre os fungos sao dificeis de 

serem explicadas de se encontrar na lileratura os mais variados 

resultados. Acredita-se que o herbicida pode estar inibindo alguma via 

metab61ica do causando o acumulo de algum produto, como por 

exemplo, um acido RODRIGUES-KABANA eta/. (1970), mostraram 

o herbicida nas doses de 10 a 100ug.ml'1 causou redu!(ao 

significativa no de Sclerotium roffsii em lodas as doses, sugerindo 

uma possivel a!(ao herbicida no ciclo respirat6rio do fungo, com o acumulo 

acido oxalico. 
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Efeito dos herbicidas butachlor (B) e oxadiazon nas cinco doses 
sabre a porcentagem media de incidencia do fungo Phoma spp. em 
sementes de arroz cv. lAC 165, lotes 63 e 73. 
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como e & 

causaram uma inibigao da produgao 

em 



• as nas 

de 

e 

• durante o perlodo de armazenamento, nao na 

germinagao, no vigor e na sanidade das sementes das duas culturas para 

as embalagens de papel multifoliado e de plastico trangado. 

• a perda do poder ~erminativo e do vigor, teve inicio a partir do oitavo mes 

de armazenamento para as sementes de algodao e de arroz, com excegao 

cv. 

decimo mes; 

de arroz sementes a 

• os fungos detectados nos de sementes algodao 

Colletotrichum gossypii, Botriodiplodia theobromae, Fusarium spp., 

lium spp e Aspergillus spp.; 

e os principais detectados nos lotes de sementes arroz foram: 

grisea, Bipolaris spp., spp., spp., 

e 



OS 

a 

e 

.. 0 

nas 

grisea no late 73 

em 

os 2 meses 

com ex1:ec:ao 

165 de sementes de arroz; 

nas 

na 

na 

fungo gossypii a da dose 12,5 , e de 

e 

diplodia theobromae nas doses mais elevadas (50 e 100 ug-
1
), do que o 

pendimethalin; 

• o herbicida oxadiazon, em sementes de arroz, apresentou inibi<;ao para o 

fungo Bipolaris oryzae na dose recomendada de 12,5 ug. 
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'I"''O•r"tC> of herbicides on susceptibility 

1 





are resistance on 

temperature, air relative humidity, level of infestation and moisture, these 

pathogens on survive. Herbicides addition to the toxic effect on plants, hold 

correlate effects on the fungi presention seeds. The objective of this 

investigation were evaluate the physiological (germination, vigour

accelerated aging and first count) and sanitary (filter paper) quality of cotton 

and rice seeds, and the effect of herbicides on fungi seeds. It was used 40kg of 

postly-harvested seeds of conditioned two types backages: 

paper and polietilene bags. The seeds were submitted to the following tests: 

germination, vigour (accelerated aging and first count) and healthy test 

paper) at the beginning and at every two months, during 12 months of storage 

period, and the effect of herbicides the seeds fungi. The environmental 

storage conditions (temperature and relative humidity) prevalent Campinas 

State of Sao Paulo, were recorded and the moisture content of the samples 

was determinated. responses the samples the treatments, 

at 

was 



more 

and 

than pendimethalin; rice seeds oxadiazon herbicide, 

oryzae fungus in the rate 12,5 ug.mr1
. 

were 

were 

was 

) 

the Bipo!aris 


