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APRESENTAÇÃO 

A coleção “Tópicos Multidisciplinares em Ciências Biológicas” é uma obra composta 
por estudos de diferentes áreas das ciências biológicas e da saúde. A obra foi ampliada e 
recebeu mais 47 capítulos distribuídos em três volumes. Os e-books foram organizados 
por trabalhos resultantes de pesquisas, ensaios teóricos e vivências dos autores.

As ciências biológicas englobam áreas do conhecimento relacionadas às ciências 
da vida e incluem a biologia, a saúde humana e a saúde animal. Nesta obra, apresento 
textos completos e atuais sobre estudos desenvolvidos durante a formação acadêmica 
ou na prática profissional. Os autores são filiados a diversos cursos de graduação e de 
pós-graduação em ciências biológicas, saúde, tecnologia e áreas afins. 

Em seus 15 capítulos o volume 2 aborda, de forma categorizada, os trabalhos de 
pesquisas, revisões narrativas e ensaios teóricos que transitam nos vários caminhos da 
atuação em ciências biológicas e áreas correlatas. Neste volume você encontra textos 
sobre biologia celular e molecular, aquicultura e pesca, anatomia, fisiologia, microbiologia, 
fitoterapia e muito mais.

Espero que as experiências compartilhadas neste volume contribuam para o 
enriquecimento de novas práticas profissionais com olhares multidisciplinares para as 
ciências biológicas e suas áreas afins. Agradeço aos autores que tornaram essa edição 
possível e desejo uma ótima leitura a todos.

Edson da Silva
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CAPÍTULO 14
doi

EFEITO DE RIZOBACTÉRIAS NA 
TRANSMISSIBILIDADE DE Curvularia lunata EM 

ARROZ DE TERRAS ALTAS

Victória Letícia Ribeiro Oliveira
Universidade Estadual da Região Tocantina do 

Maranhão – UEMASUL
Campus Imperatriz – MA

Karolayne dos Santos Costa Sousa
Universidade Estadual da Região Tocantina do 

Maranhão – UEMASUL
Campus Imperatriz – MA

Orcina Bandeira Silva
Universidade Estadual da Região Tocantina do 

Maranhão – UEMASUL
Campus Imperatriz – MA

Ivaneide de Oliveira Nascimento
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), 

Campus São Luís. UEMASUL
Campus Imperatriz - MA

Thatyane Pereira de Sousa
Universidade Federal do Goiás (UFG). UEMASUL

Campus Imperatriz - MA

RESUMO: Os fungos estão entre os principais 
grupos de fitopatógenos associados às 
sementes e, destaca-se a Curvularia 
lunata. Objetivou-se verificar a qualidade 
sanitária de sementes de arroz e o efeito de 
rizobactérias quanto à transmissibilidade 
desses patógeno. Utilizou-se o método 

do Blotter test para análise da sanidade de 
sementes. Realizou-se experimento em casa 
de vegetação em delineamento inteiramente 
casualizado, os tratamentos consistem 
na microbiolização das sementes com: 
Burkholderia sp.,Pseudomonas sp., Serratia 
sp. Bacillus sp., sem microbiolização, em cinco 
repetições. Aos 7 dias após plantio, avaliou-
se a taxa de transmissibilidade. Verificou-se 
alta incidência fúngica em sementes de arroz 
Primavera, com maior ocorrência de Phoma 
sorghina, Gerlachia oryzae e Drechslera 
oryzae. A rizobactéria Serratia sp. Reduziu 
a 0% a transmissão de Curvularia lunata da 
semente para a raiz, colmo e gluma de plântulas 
de arroz. As demais rizobactérias reduziram a 
transmissão de Curvularia lunata a 0%, apenas 
no colmo e gluma. O uso das rizobactérias é 
uma alternativa a ser considerada nos estudos 
agroecológicos.
PALAVRAS-CHAVE: Biocontrole; patogéno; 
produtividade.

EFFECT OF RIZOBACTERIA IN THE 

TRANSMISSIBILITY OF Curvularia  lunata IN 

RICE OF HIGH TERRES

ABSTRACT: Fungi are among the main groups 
of phytopathogens associated with seeds, and 
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a Curvularia lunata stands out. The objective was to verify the sanitary quality of rice seeds 
and the effect of rhizobacteria on the transmissibility of the pathogen. The Blotter test method 
was used to analyze seed health. The experiment was carried out in a greenhouse under a 
completely randomized design, in treatments consisting of microbiolization of the seeds with: 
Burkholderia sp., Pseudomonas sp., Serratia sp. Bacillus sp., Without microbiolization, in five 
replicates. At 7 days after planting, a rate of transmissibility was evaluated. There was a high 
fungal incidence in spring rice seeds, with a higher incidence of Phoma sorghina, Gerlachia 
oryzae and Drechslera oryzae. A rhizobacterium Serratia sp. Reduce the 0% transmission 
of Curvularia to the seed of the root, glue and gluten of rice seedlings. As the rhizobacteria 
reduced the transmission of Curvularia lunata to 0%, only in the stem and gluma. The use of 
rhizobacteria is an alternative to be carried out in agroecological studies.
KEYWORDS: Biocontrol; pathogen ;productivity.

1 |  INTRODUÇÃO

O arroz, para muitos países em desenvolvimento, apresenta considerável relevância 
econômica, consistindo no alimento básico para cerca de 2,4 bilhões de pessoas (SANTOS 
et al, 2006). No Brasil, os fungos estão dentro do mais numeroso e importante grupo 
de fitopatógenos associados às sementes (CASA et al., 2005), influenciando de forma 
negativa e interferindo no potencial produtivo dos plantios. 

Nas condições climáticas do Maranhão, há um favorecimento para a manifestação 
de Curvularia lunata, o qual consiste em uma espécie fúngica causadora da doença 
mancha-de-grãos, sendo esta associada com mais de um patógeno fúngico ou bacteriano 
e pode ser considerada como um dos principais problemas que afetam a cultura do arroz 
(PRABHU et al., 2018).

 Em virtude da necessidade de melhora quantitativa, uma vez que as estimativas 
mundiais apontam que a produção de arroz terá de aumentar em 30% até 2030, e 
também da adoção de métodos menos prejudiciais à saúde humana e ambiental, as 
rizobactérias surgem como uma alternativa considerável. Portanto, objetivou-se avaliar a 
qualidade sanitária das sementes de arroz da variedade Primavera, assim como aredução 
da transmissibilidade de fitopatógenos em plantûlas de arroz cultivada com semente 
microbiolizada comRizobactérias Promotoras do Crescimento de Plantas.

2 |  MATERIAL E MÉTODOS 

Os estudos foram realizados no laboratório de Microbiologia e Saúde, e em casa 
de vegetação, conduzidos na Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, 
campus Imperatriz.

 A análise da qualidade sanitária das sementes de arroz BRS Primavera, foi realizada 
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através do método do “Blotter test”.Utilizou-se 400 sementes de arroz, as quais passaram 
por uma assepsia com Hipoclorito de Sódio a 1% de cloro ativo, sendo posteriormente 
lavadas com água destilada e plaqueadas em placas de Petri forradas com papel filtro, 
as placas foram incubadas em BOD, com condições de fotoperíodo de 12 horas, à 
temperatura de aproximadamente 26±5°C, durante sete dias, após esse período fez-se 
avaliação da incidência fúngica.

O experimento em casa de vegetação, foi em delineamento inteiramente casualizado 
com cinco tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos utilizados correspondem a 
microbiolização das sementes com as rizobactérias : A) Burkholderia sp., B) Pseudomonas 
sp., C)Serratia sp.D) Bacillus,E) Controle (sem microbiolização). Aconcentração da 
solução de rizobactérias foi ajustada para OD540=0,05 com o auxílio do aparelho 
Spectrophotometer (35D).  A cada tratamento foram destinadas 5 bandejas contendo 20 
sementes/bandeja. Aos 7 dias após plantio, avaliou-se a taxa de transmissibilidade, onde 
20 plântulas foram coletadas. De cada vegetal destacou-se a raiz primária, colmo e gluma, 
sendo posteriormente colocados em placas de Petri com meio de cultura BDA acrescido 
de antibiótico. Após todos esses procedimentos, o material foi incubado durante sete 
dias, em BOD, sob regime de fotoperíodo. Passada a incubação, foi realizada a análise 
da transmissibilidade fúngica nas placas com o auxílio de microscópio estereoscópico. O 
cálculo da taxa de transmissão foi calculada com o uso da fórmula,  

Transmissão (%) = % Plântulas com determinado patógeno x (100). 
         Incidência desse patógeno na semente

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se a incidência fúngica elevada, chegando a 70% em sementes de arroz 
Primavera quando avaliadas pelo método Blotter test. Somente uma parcela de 30% 
apresentava-se sadia. Dentre os fungos que se manifestaram, Phoma sorghina, Gerlachia 
oryzae e Drechslera oryzae foram os que apresentaram maiores índices (Figura 1).
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Figura 1. Fungos detectados nas sementes de arroz da cultivar Primavera.
Autoral, 2019

Alguns procedimentos metodológicos, bem como a forma como as placas foram 
acondicionadas e umidade gerada, podem ter sido possíveis fatores que contribuíram 
para tal resultado, uma vez que (ALVES; MIRANDA, 2018) cita que o aparecimento de 
Phoma sorghina é favorecido pela exposição a temperaturas em torno entre 21°C e 
27,8°C, as sementes do experimento foram incubadas a 26,5°C. Segundo (MENTEN, 
1995), a associação dos patógenos com as sementes é importante, sobretudo porque 
prolonga a sobrevivência do patógeno mantendo sua viabilidade, além de proporcionar 
eficiente mecanismo de dispersão para áreas novas ou já tradicionais de cultivo. Sendo 
assim, a própria proximidade entre as sementes plaqueadas pode ter contribuído para tais 
resultados.

Quanto a transmissibilidade de patógenos das sementes para as estruturas 
vegetais (raiz primaria, colmo e gluma), percebeu-se que as taxas de transmissibilidade 
foram mais altas na raiz, onde verificou-se taxas de transmissão de 100% dos fungos 
Aspergillus candidus, Aspergillus glaucus eCurvularia lunata. A transmissibilidade de 
Curvularia lunata na raizfoi controlada (taxa de transmissibilidade de 0%), somente com 
Serratia sp. Nos demais órgãos da plântula todas asrizobactérias testadas evitaram a 
transmissão desse fungo patogênico para o colmo e a gluma, bem como dos fungos 
Aspergillus candidus,Gerlachia oryzae  e  Phoma sorghina (Tabela 1). Diversos fatores 
levam a eficiência dessas rizobactérias no controle da transmissão de patogénos. 

De  acordo com Romeiro (2007), ao promover uma associação com as plantas, as 
rizobactérias benéficas podem promover crescimento ou induzir resistência a múltiplos 
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patógenos, por meio de um fenômeno denominado RSI (Resistência Sistêmica Induzida), 
e Vários são os mecanismos que têm sido relatados associados à rizobactérias, como a 
capacidade de fixação não simbiótica de nitrogênio, solubilização de fosfatos, produção 
de fosfatases, produção de compostos complexos que quelam nutrientes, produção de 
fitormônios, biorremediação entre outros.

Acordo com Romeiro (2007), ao promover uma associação com as plantas, as 
rizobactérias benéficas podem promover crescimento ou induzir resistência a múltiplos 
patógenos, por meio de um fenômeno denominado RSI (Resistência Sistêmica Induzida), 
e Vários são os mecanismos que têm sido relatados associados à rizobactérias, como a 
capacidade de fixação não simbiótica de nitrogênio, solubilização de fosfatos, produção 
de fosfatases, produção de compostos complexos que quelam nutrientes, produção de 
fitormônios, biorremediação entre outros.

Tabela 1. Taxas de transmissão fúngica das sementes para plântulas de arroz microbiolizado com 
rizobactérias. 

*Tratamento 1=controle; tratamento 2= Pseudomonas p.; tratamento 3= Bacillus sp.; tratamento 
4= Serratia sp.; tratamento 5=Burkholderia sp.

4 |  CONCLUSÕES

Houve alta incidência fúngica em sementes de arroz variedade Primavera, 
com maior ocorrência de Phoma sorghina, Gerlachia oryzae e Drechslera oryzae . A 
rizobactériaSerratia sp. reduziu a 0% a transmissão de Curvularia lunata da semente 
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para a raiz, colmo e gluma de plântulas de arroz. As demais rizobactérias, Burkholderia 
sp.,Pseudomonas sp., e Bacillus, reduziram a transmissão  de Curvularia lunata a 0%, 
somente no colmo e gluma das plântulas de arroz, em virtude da precisão de alternativas de 
controle de doenças menos prejudiciais ao cenário ambiental e social, visando redução ou 
eliminação do uso de defensivos com intuito de produzir alimentos saudáveis, a utilização 
de rizobactérias pode ser colocada como a opção a ser explorada pelos produtores.
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