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Arroz 

A mancha parda do arroz, tam 
bern denominada helmintospo 
riose, tern sido considerada a 

segunda doen<;a mais importante para a 
cultura, depois da brusone (Pyricularia gri
sea). E causada pelo fungo Drechslera 
oryzae (Breda de haan) Subram & Jain, ten
do como estagio perfeito Cochliobolus miya
beanus (Ito & Kuribayashi) Dreschs & Das
tur. A mesma ocorre tanto em arroz irriga
do quanto em arroz de terras altas e em 
todas as regioes do Brasil, sendo mais ex
pressiva nas regioes Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste. Na regiao SuI, ocorre mais 
nas lavouras semeadas continuamente com 
arroz, sem a pratica da rota<;ao, e que apre-

sentam problemas de fertilidade de solo. 
A doen<;a pode manifestar-se em qual

quer fase de crescimento da planta, cau
sando lesoes no coleoptilo, nas folhas, nas 
panfculas enos graos. Os sin tomas, geral
mente, manifestam-se nas folhas logo apos 
a flora<;ao e, mais tarde, nas glumelas e 
graos. Quando ocorre nos coleoptilos, es
tes apresentam lesoes marrons, circulares 
ou ovais, durante a em is sao das plantulas. 
Nas folhas, as lesoes tipicas sao circulares 
ou ovais, em geral de colora<;ao marrom, 
com centro acinzentado ou esbranqui<;a
do. Os sintomas sao variaveis con forme a 
cultivar e 0 grau de suscetibilidade da mes
rna. As lesoes nas folhas superiores podem 

fornecer inoculo para a infec<;ao dos graos, 
nos quais as manchas tern colora<;ao mar
rom escura, que muitas vezes coalescem, 
cobrindo-os por completo. A suscetibilida
de a mancha parda aumenta com 0 aumen
to da idade da planta, sendo as espiguetas 
mais suscetiveis a infec<;ao, desde 0 perfo
do de flora<;ao ate a fase de grao leitoso. 
Sem duvida alguma, a incidencia mais cri
tica ocorre nesta fase final de desenvolvi
mento da cultura. A doen<;a pode afetar a 
qualidade (graos manchados, gessados e 
quebradi<;os) e/ou a produtividade dos 
graos, seja no peso dos graos ou na por
centagem de graos cheios, acarretando re
du<;ao no rendimento de engenho. Exis
tern relatos de redu<;6es de 27 a 82% no 
numero de graos por panfculas e 12 a 30% 
no peso dos graos, conforme a cultivar 
plantada. Em casos severos, todos os 
graos da panfcula pod em apresentar-se 
manchados. 

A mancha parda, em geral, esta associ
ada a plantas fracas, cultivadas sob condi
<;oes de estresse, como alta densidade de 
plantas, estresse hid rico, solos deficientes 
em nutrientes, especialmente potassio, 
manganes, magnesio, ferro, caIcio e silfcio. 
A falta ou excesso de nitrogenio torna as 
plantas mais sensiveis a doen<;a, principal
mente em solos de cerra do, enquanto 0 usa 
de silicato de calcio aumenta a resistencia 
das plantas. 0 desenvolvimento da doen
<;a e favorecido por alta umidade e tempe
raturas entre 20 e 30°C, bern como pelo 
molhamento continuo das folhas, causa
dos por chuvas ou por period os prolonga
dos de orvalho e baixa luminosidade. 

o fungo pode sob reviver por tres anos 
ou mais nos graos, sob revive ainda em res
tos culturais e em varias outras gramine
as. A transmissao via semente e altamente 
eficiente, chegando a 100%, mesmo quan
do a infec<;ao e baixa. A importancia de D~ 
oryzae foi demon strada, internacionalmen
te, constatando-se sua presen<;a em 76% 
de 686 amostras de sementes de arroz pro-' 
venientes de diversos paises, com inciden
cia variando de 1 a 90% de sementes in
fectadas. Na regiao Centro-Oeste brasilei
ra, segundo levantamento feito em semen
tes de 42 cultivares, a frequencia media do 
fungo nas cultivares foi de 94% e a inci
dencia media nas sementes foi 38%. 

As sementes infectadas tern a qualida
de fisiologica comprometida apresentando 
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baixo poder de germinas;ao, enfraqueci
mento, rna formas;ao e morte das plantu
las. Esses fatores, associados a inumeros 
outros, explicam os casos de baixo desem-

r penho das sementes no campo, 0 qual pode 
ser melhorado pelo tratamento das semen
tes com fungicidas, que alem de erradicar 

. ou reduzir 0 inoculo inicial, aumentar a 
germinas;ao e 0 vigor das sementes infec
tadas, esse tratamento pode proteger as 
sementes contra patogenos do solo, duran
te a germinas;ao e tam bern de patogenos 
da parte aerea, na fase inicial de desenvol
vimento da planta. 

o sucesso do manejo da doens;a depen
de da disponibilidade de tecnica ou tecni
cas disponiveis para cada sistema de culti
vo e para cada situas;ao particular. As se
mentes de arraz constituem importante 
Fonte de inoculo primario para diversos 
patogenos, os quais pod em introduzir em 
uma nova regiao novas ras;as fisiologicas e/ 
ou novos isolados com diferente especiali
zas;ao patogenica, sendo consideradas im
portantes veiculos de disseminas;ao e so
brevivencia de patogenos na natureza. Por
tanto, 0 uso de sementes sadias e de boa 
procedencia evita 0 acumulo de inoculo 
inicial, bern como a disseminas;ao do pa
togeno. Infelizmente, na cultura do arroz, 
como acontece com outras culturas, so
mente uma pequena parcela (aproximada
mente 20%) dos produtores usa sementes, 
produzidas com qualidade e sob as normas 
de fiscalizas;ao de produs;ao de sementes. 
A maioria usa graos que sao produzidos, 
colhidos, armazenados e na safra seguin
te, usados como sementes. 

Aliado ao uso de sementes sadias e de 

boa qualidade, urn dos metodos mais efi
cientes, economicos e ambientalmente sau
davel de controle de doens;as e 0 uso de 
cultivares resistentes, e ha muito tempo 
essa estrategia tern sido considerada a me
lhor e a mais acessivel para proteger plan
tas contra doens;as, nao sen do diferente no 
caso do arroz. Ate pouco tempo, no en
tanto, a maioria dos programas de melho
ramen to genetico, visando resistencia a do
ens;as de arroz, estavam direcionados e com 
esfors;os concentrados na busca de resis
tencia a brusone (principal doens;a da cul
tura). Atualmente, 0 Program a de Melho
ramento de Arroz da Embrapa Arroz e 
Feijao tern concentrado esfors;os no mo
mento da seles;ao de linhagens dentro do 
programa, visando resistencia tam bern as 
outras doens;as da cultura, como a man
cha parda, por exemplo. A maioria das cul
tivares disponiveis no mercado nao apre
sentam resistencia, 0 que se tern sao culti
vares com diferentes graus de resistencia. 
A doens;a esta se torn an do mais importante 
a cada ano, principalmente nos cultivos de 
arroz irrigado e nas regi6es Centro-Oeste, 
Norte e Nordeste, onde as condis;6es cli
maticas sao altamente favoraveis ao desen
volvimento do fungo. No Para, Ilondonia 
e Tocantins, a incidencia da doens;a tern 
aumentado nas ultimas safras resultando 
em alta incidencia de mancha nos graos, 
provocada principal mente por D. oryzae. 
Estes locais sao merecedores de especial 
atens;ao na avalias;ao e seles;ao de linhagens 
para 0 desenvolvimento de novas cultiva
res, bern como no momenta da recomen
das;ao das mesmas. 

o manejo integrado da doens;a, inclu-
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indo as medidas preventivas ja citadas, como 
uso de sementes sadias e de boa qualidade; 
uso de cultivares resistentes; adequada fer
tilizac;;ao dos solos, com atenc;;ao especial a 
adubac;;ao com potassio; rotac;;ao de cultu
ras; eliminac;;ao dos restos culturais; controle 
de plantas daninhas, principalmente grami
neas; manejo adequado da irrigac;;ao, as so
ciado ao controle quimico tanto no trata
mento de sementes quanto em pulveriza-

c;;6es pode controlar ou reduzir significati
vamente a incidencia da doenc;;a. 

Os fungicidas quimicos tern sido utili
zados com sucesso no tratamento de se
mentes de arroz visando 0 controle de fun
gos em geral. No Laborat6rio de fitossani
dade da Embrapa Arroz e Feijao, a germi
nac;;ao e 0 vigor de sementes da cultivar 
Primavera aumentou de 53% para 97% 
ap6s 0 tratamento das mesmas com fungi
cidas. 0 tratamento de sementes que tern 
oferecido melhor resultado e a comb ina
c;;ao dos princfpios ativos carboxin + thi
ram. A pulverizac;;ao com fungicidas siste
micos difenoconazole, trifloxystrobin + 
propicanazole, na epoca da emissao das 
panfculas, tern mostrado resultados satis
fat6rios no controle ou reduc;;ao da doenc;;a 
nos graos. Em lavouras de arroz irrigado 
e/ou destinadas a produc;;ao de sementes, 
recomenda-se duas aplicac;;6es, uma na 
emissao das panfculas e outra sete a dez 
dias ap6s a primeira. 

Os resultados de varios trabalhos rea
lizados, permitem considerar 0 tratamen
to de sementes como urn pratica bastante 
eficaz e recomendavel a ser incorporada nas 
estrategias de controle integrado de doen
c;;as, principalmente considerando a alta 
frequencia e a alta incidencia de pat6ge
nos presentes nas sementes de arroz. No 

entanto, para 0 usa de fungicidas, em pul
verizac;;6es, alguns aspectos devem ser con
siderados, como a definic;;ao dos perfodos e 
fatores que favorecem 0 desenvolvimento 
da doenc;;a, bern como uma avaliac;;ao cri
teriosa do nivel de dano, ficando clara a 
necessidade da analise da viabilidade 
economica(custo x beneficio) para definir 
a conveniencia da utilizac;;ao do controle 
quimico. 

Os fungicidas foliares com ac;;ao prote
tora nao tern fornecido controle da doen
c;;a. Dos produtos avaliados, ate 0 momen
to, nenhum deles foi 100% eficiente no 
controle da enfermidade, porem, quando 
os mesmos sao usados de maneira integra
da a outras praticas de manejo e controle, 
tern se conseguido uma reduc;;ao significa-
tiva da d~enc;;a e dos danos provocados pela 
mesma. E evidente a necessidade de pes
quisas para obtenc;;ao de novos produtos _ 
de ac;;ao sistemica, tanto para tratamento 
de sementes, quanto para aplicac;;6es folia
res, com efeito residual prolongado, para 
viabilizar 0 controle quimico da mancha 
parda, em associac;;ao com 0 manejo ade
quado da agua de irrigac;;ao e as outras pra
ticas de manejo da doenc;;a. ~ 

Valdeia Lemes da Silva Lobo, 
Embrapa Arroz e Feijao 
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