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RESUMO. E descrito 0 programa de obten<;:ao de gennoplasma de feijao livre de 
patogenos transmitidos pela semente, em execu<;:ao no Centro Nacional de Pesquisa 
de Arroz e Feijao (CNPAF), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 
(EMBRAPA). Sao identificados os pontos que podenlo tornar-se em breve, em 
gargalos na multiplica<;:ao da semente sadia, ate a sua chegada ao agricultor: a. deter
mina<;:ao das necessidades relativas de sementes das cultivares, por regiao ; b. capaci
ta<;:ao de tecnicos da prodw;:ao de sementes, na avalia<;:ao da condi<;:ao sanitaria do 
campo. c. adequa<;:ao e/ou instala<;:ao de laboratorios para analise da sanidade de 
sementes; d. aperfei<;:oamento das tecnicas para estudo de sanidade de sementes. 

Tennos para indexa<;:ao: semente sadia. 

PRODUCTION OF BEAN SEED FREE FROM SEED·BORNE DISEASES 

ABSTRACT. The program underway at the National Research Center of Brazilian 
Enterprise for Agricultural Research (EMBRAPA), aims to obtain bean germ
plasm free from seed-borne diseases, is described. The points which soon may 
become bottlenecks in healthy seed multiplication, are identified: a. evaluation 
of relative seed needs of various cultivar, by region; b. training of seed inspectors 
in the evaluation of the sanitary condition of the field; c. availability of adequate 
seed health testing laboratories. d. improvement of techniques in seed health testing 
and research. 

Index terms: seed health. 
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INTRODUC;Ao 

De acordo com Medina (4), a grande problemlitica relacionada com a cultura 
do feijao no Brasil e a escassa disponibilidade de sementes de cultivares de alta 
capacidade produtiva e resistencia as molestias em quantidade suficiente, assim 
como, a ocorrencia de molestias transmitidas pela semente que e uma das causas 
mais frequentes do fracasso da lavoura. 

o feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) e hospedeiro de varias bacterias 
fi topatogenicas dos generos Xanthomonas e Pseudomonas, aos fungos dos generos 
Colletotrichum, [sariopsis, Macrophomina, Rhizoctonia, etc., e de virus, dos quais 0 

mosiico comum e 0 de maior importancia, todos os quais sao transmitidos pela 
semente. Pode-se aceitar, portanto, que com exce~ao da ferrugem e do mosmco 
dourado, a maioria das doen~as de importancia economica do feijoeiro sao transmi
tidas pela semente. 

Utna semente de qualidade, alem do potencial genetico da cultivar, de suas 
caracteristicas fisicas e fisio16gicas, devera estar isenta de pat6genos - bacterias, 
fungos, virus - que afetam a emergencia, 0 vigor da pHintula, e constituem-se em 
focos de disseminayao de doen~as na lavoura. 

Yerkes e Crispin (9) constataram a nao transmissao do organismo causal da 
antracnose quando semente infect ada foi cultivada em regioes aridas (inverno no 
Estado de Morelos, Mexico), e irriga~ao por inmtra~ao. Navarro (6), partindo de 
sementes geneticas de alta qualidade, e cultivando-a em Petrolandia, PE, com 
irriga~ao por inmtra~ao nao constatou a ocorrencia de molestias durante 0 per{odo 
vegetativo. 

Embora as referencias anteriores, existem exemplos bern ilustrativos para 
nao basear a "limpeza" de sementes de feijao exclusivamente no plantio em zonas 
aridas com irriga~ao por inmtra~ao. Issa et al. (3) nessas condi~oes e partindo de 
semente contaminada com antracnose e bacteriose, se bern obteve redu~ao na 
percentagem de semente infectada, nao conseguiu a total erradica~ao dos pat6ge
nos. A introdu~ao de substancial quantidade de sementes contaminadas e fatores 
c1imatol6gicos anormais foram responsaveis, segundo Guthire et al. (2), da epi
fitia de crestamento bacteriano aureolado ocorrida em Idaho durante 1963-67, 
regiao esta que desde 1945 era usada para a "limpeza" de sementes de feijao. 

o impacto na produ~ao logrado com 0 emprego de semente livre de pat6-
genos produzida inicialmente no CIAT, foi relatado por Galvez (1). Quando essa 
semente foi utilizada em 80 pequenas propriedades (1,1 ha/agricultor) na Guate
mala, mais 0 aperfei~oamento das tecnicas de cultivo, produziu aumentos de ate 
3.00%. Conc1uiu na possibilidade de aumentar a produ~ao atual ate em 100%, sem 
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necessidade de produzir novas cultivares mediante 0 emprego de semente livre de 
pat6genos. 

No Brasil, a "limpeza" de sementes de feijao nao constitui uma novidade. 
H no flID da decada de 60, Siqueira et al. (7) no Rio Grande do Sui, deram inicio 
a urn trabalho de eliminac;:ao de mosiico comum nas cultivares Rico 23 e Cuva 
168-N, constatando tambem incrementos notaveis nos rendimentos dos campos 
de multiplicac;:ao quando comparados com a media da regiao. Tambem 0 LA.C. , 
vern procedendo desde 1970 11 produc;:ao de sementes basicas de acordo com 0 

"Novo Esquema de Produc;:ao de Sementes Sadias de Feijao no Estado de Sao 
Paulo", proposto por Miyasaka et al. (5). 

Embora no pais tenham existido iniciativas de grande valia visando a obten
c;:ao de um germoplasma de feijao de alta qualidade sanitaria, as mesmas ou bern 
foram interrompidas ou f1caram restritas a uma regiao determinada. Daf a impor
tancia de impulsionar ao maximo 0 esquema iniciado pelo CNPAF em 1975, 0 

qual pretende assegurar tanto a eliminac;:ao dos pat6genos transmissiveis pela 
semente desde 0 inicio, como a preservayao da pureza das cultivares de feijao e. 
atraves do SPSB da EMBRAP A, lograr impacto na maior parte do territ6rio na
cional. 

CUL TIVARES 

Uma das primeiras dificuldades com que se enfrenta um programa de "lim
peza" de semente de feijao e a enorrne quantidade de cultivares existentes, que e 
sumariamente apresentada na Fig. 1. Essa multiplicidade de cultivares e devida as 
diferenc;:as na preferencia por deterrninados tipos de feijao nas diferentes regioes, e 
incluem aqueles lanc;:ados por Instituic;:oes de Pesquisa e os "regionais" , fruto do 
trabalho de selec;:ao do pr6prio agricultor. Se bern este fato representa uma dificul
dade para 0 trabalho de produc;:ao de sementes, como con trapartida essa variabili
dade genetica e desejavel do ponto de vista da estabilidade da cultura frente a doen
c;:as e pragas. 

Portanto, 0 programa de obtenc;:ao de gerrnoplasma livre de pat6genos do 
CNP AF, inclui as seguintes categorias de cultivares: 
1. Comerciais, inclue os "regionais" e os lanc;:ados por Instituic;:oes de Pesquisa. 
2. Experimentais, aqueles que se encontram em fase avanc;:ada de avaliac;:ao e po

denIo ser lanc;:ados proximamente. 
3. Fontes de resistencia, sao materiais empregados pelo Programa de Melhoramen

to e inclue cultivares nativas e introduc;:oes resistentes a doenc;:as, pragas, ele
mentos t6xicos do solo. seca, etc. 
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Fig. 1 - Principais cultivares comerciais de feijao - Regionais e de lnsti tuiyoes de 
Pesquisa - empregados nas diferentes Regioes Produtoras do BRASIL. 
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Fig. 2 -- Esquema de obtenyao de germoplasma de feijao livre de patogenos trans
missiveis pela semente. 
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PRODUCAO DE SEMENTES EM VASOS 

As diferentes etapas do processo seguido para a produyao de sementes livre 
de pat6genos, encontram-se esquematizadas na Fig. 2. 
1. Desinfecyao da semente. 
a. Imersao durante 12 minutos em uma soluyao de bicloreto de mercuric 1 a 500 

em rucool 70% mais 2% de acido acetico sendo, a seguir, lavadas com agua abun
dante (10). 

b. Imersao em sulfato de estreptomicina 1 % durante 2 horas (8). 

2. Semeadura em Vasos. 
Imediatamente ap6s a desinfecyao, as sementes sao distribuidas 3 - 4 por 

vaso, permanecendo posteriormente duas plantas por vaso. Sempre foram semea
dos como minimo 16 vasos quando se tratava de cultivares comerciais. 

Sao empregados sacos plasticos pretos com varios furos laterais para drena
gem e com uma capacidade de aproximadamente 5 kg. 

o solo utilizado consiste em uma mistura de 2 partes do solo orgaruco, 1 de 
areia e 1 de esterco de aves, sendo esterilizado com 120 ml de brometo de metila 
por m3

, permanecendo selado durante 3 dias e posteriormente e espalhado sobre 
urn plastico para perrnitir a completa eliminayao do gas t6xico. Procede-se a corre
yao da acidez, sendo adicionada uma fertilizayao mineral basic a assim como urn 
inseticida sistemico granulado . 
3. Tratamentos fitossanitarios e inspeyoes 

As plantas crescem em telados com teto de fibra de vidro e paredes de ma
lha plastica, mas no entanto, sao realizados tratamentos preventivos contra afi
deos empregando-se inseticidas fosforados sistemicos. Os acaros e 0 oidio sao pro
blemas serios nestas condiyoes, e sao controlados frequentemente. 

o mos:.'tico comum e detectado por observayao visual. Se uma planta em urn 
vasa apresenta sin tomas, esse vasa e descartado. 

Normalmente sao feitas refertilizayoes cada 10 dias com fosfato monopo
tassico mais sulfa to de amonia em soluyao. Se forem detectadas deficiencias nutri
cionais, procede-se a aplicayao de fertilizante foliar. 

INCREMENTO A CAMPO 

A semente obtida em telados, sofre no CNPAF dois incrementos a campo, 
antes de ser entregue ao SPSB. Foi limitada uma quantidade maxima das culti-
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vares comerciais em 500 kg a serem obtidos nesse segundo incremento. 
A produyao a campu e realizada durante a epoca seca do inverno no Brasil 

('entral e com irrigayao por infli trayao. Procede-se a curreyao do solo e a fertili
ZayaO _. e posterior refertilizayoes - levando em conta a analise do solo. No fert;
lizante e adicionado urn inseticida sistemico granulado. 

As flieiras sao distanciadas aim para facilitar as inspeyoes de campo C obter 
urn ambiente mais ventilado. 

Devido it baixa umidade relativa, deve ser realizado 0 controle de oidio. Tam
bern sao feitos tratamentos contra afideos com fosforados sistemicos. Se ocorrem 
chuvas, e realizado 0 controle preventivo de bacteriose com: 
Cupravit verde (oxicloreto de cobre 50%) ........................ 0,3% 
Distreptine 20 .......................................... 0,1% 

Sao realizadas inspeyoes de campo, eliminando-se toda planta suspeita de 
doenyas e em particular moscii.co comum. 

Se uma vez alcanyada a maturayao fisiol6gica dos graos existe 0 perigo de 
chuvas , e aplicado urn desfolhante - tal como 0 Gramoxone - para acelerar a 
secagem das plantas. 

Para prevenir a sobrevivencia de pat6genos transmissfveis pela semente no 
solo, esta prevista uma rotayao com trigo irrigado. Desta forma, 0 feijao, sera se
meade cada dois anos na mesma area. 

R ESU L T ADOS OSTI DOS NO CNPAF 

o processo esquematizado na Fig. 2 foi iniciado em 1975 e no ana 1977 foi 
realizado 0 segundo incremento a campo de cultivares comerciais de feijao . 0 de
talhe das cultivares e as quantidades semeadas, colhidas e fornecidas ao SPSB, sao 
apresentadas na Tabela 1. Alem das cultivares apresentadas na referida Tabela, 
foram produzidas quantidades menores - 1 ~ incremento a campo - de outras 
cultivares comerciais, assim como de cultivares experimentais e fontes de resisten
cia. 

No presente ano, se estao multiplicando ao redor de 60 cultivares, das quais 
23 encontram-se no 2~ incremento a campo, ocupando uma area total de 13 ha. 

ESQUEMA EXPERIMENTAL PROPOSTO PARA ESTADOS 

SEM ESTACAO SEC A DEFINIDA 

A semente produzida no CNPAF e encarninhada ao SPSB que fani incremen-
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Tabela 1 - ProdUl;ao de semente de feijao livre de patogenos de cultivares comer
cialS - 2? incremento a campo. Fazenda Capivara, CNPAF. 1977. 

Quantidade Quantidade Quantidade 
Cultivar Semeada Colhida Fomecida 

(g) (kg) ao SPSB (kg) 

Carioca 5.575 221 200 
Rico 23 8.790 426 400 
Bico de Ouro 3.955 ·325 300 
Cuva 168-N 13.850 480 450 
Rio Tibagi 7.400 323 300 
Iguaryu 6.310 297 280 
Ricobaio 1014 2.100 92 80 
Maquine 7.260 4 12 400 
Turrialba 4 4.445 217 200 
Costa Rica 1 11.420 446 420 
Costa Rica 6.810 345 300 
Tamb6 3.450 158 
Mulatinho Paulista 775 36 
Chumbinho Opaco 1.560 66 
Venezuela 350 785 43 
Rico Pardo 896 445 13 
Tayhu 300 11 
Costa Rica 2.l00 94 

tos maiores em campos com agricultores, nas regioes do Brasil Central e Nordeste, 
em condiryoes de c1ima seco e irrigalYao por inflitralYao. 

Basicamente, os Estados do sui do pals, Rio Grande do Sui, Santa Catarina 
e Parana, carecem de condiryoes climatic as adequadas para a produlYao de "semente 
sadia". Duas oPlYoes poderiam ser escolhidas: a. produ~ao de semen te das cui tivares 
regionais em locais apropriados em outros Estados, e b. realizar urn ultimo incre
mento no Estado, de forma a dirninuir 0 custo de transporte, que seria muito ele
vado ao ser adotada a opyao a. 

Para poder recomendar a opyao b que indiscutivelmente sera econornica
mente mais viavel para esses estados, deverao ser realizados ensaios em escala ra
zpavel de forma a estabelecer a viabilidade da realizalYao deste ultimo incremento 
na regiao, e 0 sistema de conduyao das lavouras para garantir a qualidade do pro
duto. 
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Estes ensaios deverao t ~ i' :1S seguintes caracteristicas: 
Ensaios: 4 ou 5 com areas de aproximadamente 1 ha, cada urn. 
Cultivares: 2 ou 3 recomenCladas para cad a Estado. ex. Rio Tibagl, Carioca, Cuva 
168-N, etc. 
Distanciamento minimo de outras lavouras de feijao : 500 m. Portan to nem os 
ensaios - nem as multiplicayOes posteriore_s - deverao estar localizados em zona 
onde e tracticional a cultura do feijao. 
Solo: com 2 anos sem cultivo de feijao. 
Plantio: tratamento das sementes com produtos recomendados - ex. 1MTD, PCNB, 
etc. Distancia entre linhas, minimo 0,7 m para cultivares de porte ereto como Rio 
Tibagi, mas que devera ser maior em caso de cultivares tipo III como Carioca. Dis
tancia na linha, 10 plantas por metro no maximo. 
Controle de doenc;as : centrole preventivo para antracnose (segundo resultados expe
rimentais do IAPAR). Controle de bacteriose: neste caso 0 controle qufmico e mui
to duvidoso , mas existem referencias do emprego de cupricos (oxicloretos) com 
sulfato de estreptomicina. Ir..speyoes : minimo de tres I) antes de florayao, 2) du
rante a florayao, 3) durante enchimento de vagens. Eliminar plantas com sintomas 
de mosaico comum. 
Controle de pragas: serao feitos segundo 0 aparecimento das mesmas, dando espe
cial importancia ao controle de afldeos que sao vetores de virus. Devera ser prefe
rido 0 emprego de sistemicos aplicados tanto no momenta do plantio como 0 

Furadan como os de aplicayao foliar como 0 Metasystox. 
Aplicac;ao de desfoliantes: podeni ser de utilidade apos a maturayao fisiologica das 
sementes, para acelerar a secagem das plantas e evitar 0 problema de chuvas quando 
o feijao esta secando no campo (Ex: aplicayao de desfoliantes como Gramoxone, 
que permite colher 4-5 dias apos sua aplicayao). 
Analise de sanidade de sementes: deverao ser tomadas amostras de sementes para 
analise de sanidade, fungos, bacterias e virus transmissiveis pela semente. 
o plantio da semente obtida segundo este esquema, e a inspeyao sanitaria das la
vouras dara uma ideia da eficiencia de todo 0 processo e definira a viabilidade do 
mesmo. Embora este segundo incremento - em escala experimental - seja satis
fatorio, nao e recomendJivel a realizayao de rnais de urn incremento nessas condi
yoes. 

CONSIDERACOES FINAlS 

E inctiscutivel a importancia que urn programa de "limpeza de sementes", 
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tal como 0 iniciado pelo CNP AF, podera adquirir quando atingir ao destinatario 
final: 0 produtor. Tambem surgem claras as numerosas contribuic;:oes que poderao 
ser dadas ao mesmo por diversas Instituic;:6es de Pesquisa do pais e, em particular, 
aquelas mais ligadas a estudos basicos tal como as Universidades. 

Mas para urn born funcionamento deste processo, estao faltando ainda apri
morar alguns aspectos que poderao chegar a ser pontos de estrangulamento em 
etapas mais avanc;:adas, entre as quais, estao: 
1. Mecanismo para determinar necessidades relativas de cultivares por Regiao. 

Ate 0 presente, a esco!ha das cultivares comerciais tern sido baseada no co
nhecimento geral das diferentes regi6es produtoras do pais. Este sistema que, sem 
duvida e sumamente precano. foi 0 unico possive!, ja que faltavam melhores ele
mentos de apoio . Por este motivo, e que para determinar em cada estado: a) quais 
cui tivares , b) que quan tidade relativa de cada uma, c) quais estao em vias de elimi
nac;:ao e d) quais tern gran des probabilidades de serem incorporadas, e fundamental 
que anoolmente sejam realizadas reuni6es com a participac;:ao de tecnicos do SPSB. 
da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuaria, da EMA TER, e mem bros das Co
miss6es Estaduais de Sementes. 

Com estas informac;:6es, podera ser obtido urn panorama nacional que permi
tira ao CNP AF, distribuir sua area destinada a produyao de "semen te sadia" de for
ma mais racional. 
2. Tecnicos do SPSB treinados em inspec;:ao sanitaria de culturas. 

Ate 0 presente, 0 CNPAF tern fomecido ao SPSB em tomo de 3.500 kg de 
semente de feijao livre de patogenos. Isto significa uma area semeada ainda relati
vamente pequena. Po rem esta semente devera sofrer novas multiplicac;:6es, e alem 
disso, novas cultivares serao fomecidas em urn futuro bern proximo. 

Estes fatos nos permitem estimar que ja em 1979 a area semeada pelo SPSB 
sera bern significativa. 

A inspec;:ao fitossanitaria dessas lavouras, alem das outras normais do sistema 
de produc;:ao de sementes, demandara trabalho ou numerosos tecnicos. Deve ser 
estabe!ecido c1aramente que, para aceitar ou rejeitar uma lavoura. urn dos aspectos 
mais valioso e 0 estado sanitario da propria cu!tura. 

Portanto , 0 SPSB de vera dispor de tecnicos convenientemente capacitados 

pdra assegurar a inspec;:ao das lavouras nas epocas apropriadas. 
3. Laborat6rio de sanidade de sementes. 

A analise de sanidade de semente obtida e urn complemento das inspec;:6es 
sanitarias de !avoura. mas nao pode nunca substitui-Ia inteiramente. 

Sem dUvida, este e urn outro aspecto que devera ser encarado pelo SPSB. 
instalando urn !aboratorio apropriado, ou reforc;:ando os ja existentes no pals e 

Rev. Bras. Sem. Brasilia. 3(3), 1981 



145 

contratando seus servic;:os. 
4. Pesquisas em tecnicas para estudo de sanidade de sementes. 

Dentro deste ponto, serao enumerados alguns aspectos que parecem merecei 
atenc;:ao em futuros trabalhos de investigac;:ao . 
a. Amostragem - tarnanho e nfunero de arnostras - necessaria para obter segu

ranc;:a nos resultados. Deve-se considerar tarnbem que a amostragem sera func;:ao 
inversa da percentagem de infecc;:ao. • e 

b. Comparac;:ao de tecnicas para detectar bacterias e virus. 
c. Ensaios de campo que sirvam como base para 0 estabelecimento de niveis de to

lerancia dos diferentes pat6genos. 

1. 

3. 

REFER~NCIAS 

GALVEZ, G. Establishment of a program in Brasil for producing disease-free 
seed of beans (Phaseo/us vulgaris). s.l. , s.ed. , 1976. 20p. (mimeografado). 

GUlliRIE , J . W. : DEAN, L. L. ; BUTCHER, C. L.: FENWICK, H. S. & FIN
LEY, A. M. The epidemiology and control of halo blight in Idaho. Idaho, 
Univ. ofldaho. Agr. Exp. Station:, 1975. IIp. (Bulletin, 50). 

ISSA, E.; REGIS, J. N. M. ; FERRAZ, M. L.; ARAUJO, J. T. & MIY ASAKA, 
S. Primeiros estudos para a produc;:ao de sementes sadias de feijao ern re
giBes Midas do Nordeste Brasileiro. Agr. Inst. Biol., 31 :21-5,1964. 

4. MEDINA, J. C. Aspectos gerais. 1. ° feijao no Brasil. In: SlMP6SlO BRASI-
LEIRO DE FEIJAO., 1., Campinas, 1971. Anais ... Vic;:osa, Imprensa Uni
versitaria, 1971. p .1-106. v.2. 

5. MIY ASAKA, S. et al. Novo esquema de produc;:ao de sementes sadias de fei-
jao no Estado de Sao Paulo. Citado por Wetzel, C. T. et al. Produc;:ao de 
sementes de feijao. In: SIMP6SlO BRASILEIRO DE FEIJAO, 1., Cam
pinas, 1971. Anais .. . Vic;:osa, Imprensa UntversitMia, 1972. p.419-62, v.2. 

6. NAVARRO, 0 . P. Produc;:ao de sementes basicas no Vale do Sao Francisco. 
Citado por Wetzel, C. T. et al. Produc;:ao de sementes de feijao. In : SlM
P6SlO BRASILEIRO DE FEIJAO, 1., Carnpinas, 1971. Anais ... Viyosa, 
Imprensa UniversitMia, 1972. p.419-62. v.2. 

Rev. Bras. Sem. Brasilia, 3(3) . 1981 



146 

7. SIQUEIRA, 0.: CAETANO, V. R. & CAETANO, V. R. Forma9ao de estoque 
basico de sementes de feijao livre de virus. Citado por Wetzel, C. T. et. al. 
Produ9ao de sementes de feijao. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE FEI
JAO, 1., Campinas, 1971. Anais ... Vi9osa, Imprensa Universitaria, 1972. 
p.419-62. v.2. 

8. TAYLOR, J. D. Streptomycin seed treatment for peas and beans. Annual 
Report of the National Vegetable Research Station, 1972. p.96-7. 

9. YERKES, W. D. & CRISPIN, A. M. Antracnosis del frijol. R. Agr. Tee. en 
Mexico, (2): 1-5,1955. 

10. ZAUMEYER, W. J. & THOMAS, H. R. A monographic study of bean diseases 
and methods for their control. s.l., U.S. Department of Agriculture, 1957. 
255p. (Tech. Bull., 868). 

Rev. Bras. Sem. Brasflii1. 3(J) , 1981 


