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DERODUCAO 

A cultura do tomateiro (Lycopersicon escutentionliill.) no 
Estado do  Maranhao  explorada, principalmente, nas  areas  de maior 

concentragi'eTopulacional, COMO a Ilha de  Sao  Luis, a cidade de Impe-

ratriz e a regiao dos Cocais. 

DenUe as causas  glue  se opOem a expansao desta cultura no 
Estado, reduzindo tamb& a sua produtividade, estio in5meras 4cenças, 

especialmente Inurcha fusariana - rovocada por Naarium oxyeporum f. 
lycopersici (Saco.)  Snyder  e  Hansen  e a murcha bacteriana causada par 
Pseudomonas solanacearum  Smith,  ambas altamente favorecidas pelas  con  

digaes ecol6gicas do Estado do Naranhao. 

Dado o alto risco da  culture  tomateiro, determinado, 

•InDrInte, pela incideinciadenurdlas, os agricultores sio obrigados, 
muitas vezes, a desistir do plantio desta solanãcca em diversas loca 

lidodes ou, ainda, a realizar o deslocamento da cultura de uma  area  

para outra dentro de uma propriedade. Atualmente, o fornecimento de 

tomate  in  natura ao Estado 4 feito, na sua quase totalidade,porprodu 

tores de oulrus Estados brasileiros. 

O estudo da murcha fusariana 4 de fundamental importancia 
para o  Maranhao,  pois o patOgeno, a1.4m de suas caracteristicas destru 

tivas e de sua ampla difusão nas microrzgiOes do Estado, apresenta 

a quase impossibilidade de ser cont-colado pelo uso de defensivos. 

A medida mais indicada para o  con tiule efetivo e econ6mi  
co  da fitomolgstia consiste no emprego de cultivares resistentes. 
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2. 

0 levantamento das  ragas  fisiolOgicas de Fusarium fornece 

rã subsídios bãsicos para o  con Lrole da doença e para orientação de 

programas de melhoramento do tomateiro, visando a obtenção de cultiva 

res'imunes ou resistentes ao patOgeno e perfeitamente afeitos as con-

digSes locais. 

O objetivo do presente trabalho & a detenninagãodasragas 

fisiolOgicas de Fusarium oxysporum f. tycopersici (Sacc.)  Snyder  e  

Hansen,  seu grau de patogenicidade e disseminação no Estado do  Mara-

nhao,  e o estudo do comportamento de alguns cultivares de tomateiro 

em relação a isolamentos loris. 



REVISÃO DE LITERATURA 

Segundo WALEER (1971), a primeira descrição de Fusarium 

em frutos de tomateiro, foi atribulda a Saccardo que o denominou em 

1886 de Fusarium oxysporum (Schl.) subsp. Zycopersici, enquanto a da 

marcha fusariana, no ano de 1895, foi devida ao fitopatologista Mas-

see.  

SNYDER e HANSEN (1940) fizeram uma reviso do genero Fusa 

num e denominaramo agente causal da murcha fusariana do tomateiro 

de Fusarium oxysporum f. Zycopersici (Sacc.)  Snyder  e  Hansen,  a mais 

usada pelos pesquisadores. 

WELLMAN (1939) conseguiu formular uma metodologia para o 

estudo da murcha de Fusarium em casa-de-vegetaçgo, aperfeigoandoatec 

nica de inoculação e estabelecendo um criterio de avaliagao da inten 

sidade de doença nas plantas inoculadas. 

GERDEMANN e FINLEY (1951) e  WALKER  (1971) observanam que 

o trabalho de melhoramento do tomateiro para resistência a Fuiarium,  

at  o ano de 1939, foi conduzido atavas de selegao de plantas indivi 

duais deniru da especie Lycopersicon escuZentum  Mill.,  sem que houves 

se, contudo, a obtenção de resultados satisfatCrios. Os cultivares ob 

tidos e mais utilizados neste perlodo foram:  Tennessee  RedeTennessee  

Pink, Louisiana Red  e  Louisiana Pink,  Marglobe, Kanora e  Rutgers.  

BOHN e  TUCKER  (1939) comunicaram que a Introdução 160 da 

especie Lycopersicon pimpinenifblium  Mill.  era dotada de um genOtipo 

com alto grau de resistencia ou quase imunidade aos isolamentos exis 

tentes aquela poca. Referiram, também, que no cruzamento da Introdu- 

gao 160 com diversos cultivares de L. esculentum a resistencia no 

foi enfraquecida e que a mesma era atribuida a um finico gene dominan 

te. 
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ATFXANDER e  TUCKER  (1945) conseguiram diferenciar diver-

sos isolamentos de Fusarium oxysporum f. lycopersici em  ragas  f1s1o16 

gicas. Ao testarem a InUodugao 160 e alguns cultivares de L. esoulen 

tum, separadamente, individuos de geraçOes avançadas de hibridos e 

de retrocruzamentos de ambos, chegaram a conclusão de que o isolamen 
to  Ohio-39 diferia dos demais e se constitula na  raga  2, nova especia 

lizagao fisiolOgica do fungo. 

(a.-i<DEMANN e FINLEY (1951) consideraram  raga  1 os isolamen 

tos incapazes de atar os cultivares portadores do gene I de L. vim-

pinenifaium e,  raga  2, os isolamentos ratogenicos aos referidos cul 

tivares e aqueles no portadores do gene I. Acharam, tambm, entre 

numerosos isolamentos de  raga  1, alguns de  raga  2, considerada pouco 
difundi cia, devido sua origem mutacional e fraca capacidade de competi 

gao saprofltica.  

MORTON  e DUKER (1966) conseguiram diferenciar as  ragas  1 

e 2 de Fusarium pelo megtodo sorol6gico e observaram, ainda, diferen  

gas  culturais enLie elas. 

Posteriormente, a raça 2 foi encontrada por  STALL  (1961),  

JONES  e LITTREL (1965), GOODE (1966) e  MILLER  KANANEM (1968).  

ALEXANDER  e  HOOVER  (1955) apresentaram evidencia da  axis  

tancia de uma terceira  raga,  supostamente pouco patogaica. 

TOKESHI e GALLI (1966) encontraram um isolamento denomi-

nado T-18-.l com as oaracterlsticas da  raga  2, ja.. que, como esta, ata 

cou os cultivares S-34 e Texto-2, resistentes a  raga  1, sendo, porem, 
controlada pela linhagem T-Wd, homozigota para resist&cia as  ragas  1 

e 2. EnlLetanto, TOKESHI, CALEI e KUROZAWA (1966) afirmaram que o iso 

lamento T-18-1 devia ser considerado  raga  3, pois atacava a linhagem 

Cast-fri-Wd, considerada resistente as duas  ragas  em questão. 



5. 

MATSUOKA (1969), MATSUOKA e CHAVES (1973) examinaram di-

versos isolamentos, entre estes, o  Ft  304-16 que foi considerado como  

raga  2, por ter sido altamente patogenico ao cultivar diferenciador  

Kokomo,  par&m, incapaz de atacar a linhagem 316-1-2-5-D1-BK-BK, resis 

tente as  ragas  1 e 2. 

NOGUEZ e TOYESHI (1974) fizeram uma revisão sobre a  raga  

3 e concluiram que o isolamento T-18-1 pertencia a  raga  2, jg que o 
cultivar  Walter, corn  resistência vertical 7is  ragas  1 e 2, se revelou 

eficiente no seu controle. A linhagem Cast-K-Wd, utilizada anterior- 

aente, foi reconhecida como possuidora de resistencia horizontal e 

inadequada, portanto, na diferenciagao de  ragas.  

TOKESHI e KUROZAWA (1967), ALMEIDA. (1971) e MINUSSI (1972), 

analisando diversos isolamentos, encontraram somente  raga  1, conside 

rada a nais difundida onde ocorre a murcha fusariana do tomateiro. 

PORTE e  WALKER  (1941) obtiveram o primeiro cultivar de 

aceitação comercial, homozigoto pare o gencitipo da Introdugao 160, de 
— 

nominado  Pan America,  e que serviu de base para a criação de inumeros 

cultivares.  

ALEXANDER  e  HOOVER  (1953) e  ALEXANDER  (1959), em colabora 

g:io com diversos pesquisadores, identificaram fontes de resistencia a 

Fusarium oxysporum f. lycopersici (Saco.)  Snyder  e  Hansen,  apontando 

as especies Lycopersicon peruvianum (L.)  Mill.  e Lycopersicon glandu 
losum C. N.  Mull,  como resistentes Is  ragas  1 e 2, enquanto algumas 

introdug6es de L. pimpinenifaium e cruzamentos desta como L. escu-

lentum apresentavam resistência a  raga  1. 

STROBEL et alii (1969) lançaram no mercado o cultivar Wal 

ter, o primeiro a apresentar resistência Is  ragas  1 e 2 de Fusarium 

oxysporum f. lycopersici. 



6.  

RIBEIRO et alii (1967) melhoraram um cruzamento natural 

entre Yada e  Pearson VF-6, obtendo o cultivar Miguel Pereira com  re  

sistencia a raça 1. 

CAMPOS et alii (1969) conseguiram melhorar o cultivar San 

ta Cruz, obtendo os cultivares Viçosa,  Sao  Sebastião, VitOria e Vital, 

resistentes a  raga  1. 

NAGAI e COSTA (1969), cruzando o cultivar Santa Cruz com 

a linhagem P.I. 126410, obtiveram linhagens com resistencia ao mosai-

co Y e que passaram a chamar de Angela. Referido cultivar foi selecio 

nado, posteriormente, tamb.g.m, para resistencia a  raga  1 por SUDO et 

alii (1971) e BASTOS CRUZ et alii (1974).  

JONES  e CRILL (1974), em dois experimentos, testaram cul 

tivares portadores do gene I da InLludução 160 em relação as  ragas  1 

e 2 e observaram suscetibilidade a  raga  1,  cam  índice de doença va-

riando de 29-41% e 15-30%. Com relação a  raga  2, os mesmos cultivares 

apresentaram variação no índice de doença de 74-93% e 73-85%. Os cul 

tivares resistentes a  raga  2, como o  Walter,  apresentaram Indice de 

doença baixíssimo. 

CRILL,  JONES  e  BURG'S  (1973) estudaram o comportamento das 

cultivares  Walter,  com resistencia vertical as  ragas le  2, eHorestead 

24, com resistência horizontal e tolerincia a  raga  2. Concluíram que  
Walter  conllolava perfeitamente a  raga  2 ediminula a incidencia des-

ta sobre  Homestead  24, quando plantada em rotação. 0 mesmo resultado 

não foi evidenciado quando se faziam plantios sucessivos apenas como 

cultivar  Homestead  24. Consideraram ainda, que a  raga  2 e.  de ocorren 

cia muito mais freqUente do que se acreditava anteriormente, consti 

tuindo-se numa séria ameaça a cultura do tomateiro. 



7. 

STALL  e InIALILR (1965), testando vgrias  in rodugOes com a 

finalidade de encontrar resistencia a  raga  2, verificaram que a linha  
gem  P.I. 126915-1-8 mosLiou-se uniformemente resistente. Em estudos 

sucessivos da herança  en Lr híbridos desta linhagem  corn  cultivares sus 

cetiveis e com outros resistentes ã  raga  1 e, usando isolamentos das  

dues ragas,  verificaram que o fator de resistencia segregava de acor-

do com a razão esperada de um s6 gene dominante. EnLvetanto, ficou a 

divida se era um s6 gene ou dois genes independentes, cada um respon 

sgvel pelo conlaule de uma  raga.  

CIRULLI e  ALEXANDER  (1966) procuraram estabelecer uma me  

Thor  diferenciação das duas  ragas.  Usando hospedeiros de resistencia 

varigva, evidenciaram urna grande diferença entre os isolamentos de  

raga  1 e 2 e observaram variação de patogenicidade denLlo de uma mes-

ma  raga.  A pesquisa, com a finalidade de determinar se um mesmo gene 

era responsgvel pela resistencia as duas  ragas,  foi feita através da 

reação de 28 linhagens F2  derivadas de P. I. 126915, que segregavapara 

resistencia AS duas  ragas.  As linhagens foram divididas em dois , gru 
- 

pos com um nurnero aproximadamente igual  de plantas. Na reação as duas  

ragas,  os  indices  de doença apresentaram variação  minima  de 2 a 6% e 

mgxima de 13 a 96%, indicando, assim, a existencia de genes diferen-

tes. Os genes foram designados pelas letras I e 12, admitindo-se uma 

pequena influencia do 12  sobre o I. 

BOHN e  TUCKER  (1940), para explicar os desvios observados 

na segregação do gene I, levantaram a hip6tese da existencia de um  fa 
tor  gametofltico X, oam vantagem sobre o alelo x na fertilização e 

que influenciava a germinação do bOlen ou o descimento do tubo  poll  

nico. Sugeriram tambgm que, qpalquer gene ligado ao fator X levaria 

vantagem na frequencia de sua trv-Ismissão. 
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PADDOCK  (1950) evidenciou no cromossomo 1C do tomateiro,  

den LiQ do grupo de ligagao V, a existencia da ligação entre os genes 

x-i e j-x com uma distancia de 34 e 7 ccntimorgan um do  ()Ulu,  respec 

tivamente. 0 gene j caracteriza o pedi ,:elo inteiro que suporta o fru-

to e o J caracteriza o pedicelo com uma junção no meio. 

VRIESENGA e HONMA (1971) pesquisaram a ação do loco X e 

chegaram a conclusão de que sua  atividade se expressava somente na F1  
ou nos genOtipos Xx e que referida atividade podia ser devida a su-

pressão do crescimento do microgameta x. 

HONMA e VRIESENGA (1972) estudaram a herança da resisten 

cia a Fusarium em tomateiro possuindo o gene j (jointless) sob o efei 

to do fator X, e concluiram que havia fertilização preferencial, li-

gaga) fatorial e a presença de genes modificadores, associadosaogene 

I. Levantaram a hip6tese de que o gene I, sozinho, não garantia a  re  

sistencia no sistema total, dada  a prov5ve1 existencia de dois modifi 

cadores maiores Mo(I) e NO(I2). Por outro lado, o genOtipo Mo(I)mo(I) 

seria sobredominante ao genOtipo Mo(I)Mo(I) e ao ro(I)mo(I), enquanto 

o indutor modificador  (Mai)  abriria o sistema sorente na presença de 

xx, 0 gene X ou oulio, estritamente ligado ao mesmo, agiria como  re-

pressor  do sistema modificador. 

RETIG  at  alii (1967) estudaram a penetrEncia do gene I e 

verificaram que a mesma era total nos cultil;ares homozigotos doninan 

tes e nula nos cultivares homozigotos recessivos e variava de 66,3% a 

100% nas  Fl.  Observaram, ainda, que a penetrancia era mais alta quan 

do o progenitor masculino era homozigoto dominante e mais baixa se o 

progenitor masculino era homozigoto recessivo. 

KEDAR et alii (1967) estudaram a segregação do gene I e 

acharam que a mesma não se realizava ao acaso, pois encontraram um  ex  

cesso de plantas resistentes. Observaram, ainda, significativos des-

vios da razão esperada. A hipOtese para a explicação destes fatos ba 

seou-se na fertilização preferencial em favor do fator X. 



MACE e VEECH (1971) sugeriram a presença de inibidores do  fun 

go  em elevada concentração acima dos cotilgdones do tomateiro CONO princi  

pal  fator  de resistencia.  

Recentemente, CONWAY e MacHARDY (1978) estudaramo comporta-

mento de linhagens isogenicas de tomateiro e conclulram que substancias 

inibidores não são os primeiros fatores da resistencia, podendo agir efi 

cientemente somente ap6s o desenvolvimento de barreiras fisicas,taiscomo 

gel e tilose. 

9. 

HEIN= e ANDRUS (1945) e SNYDER et alii (1946), estudando di-

versas combinagOes de enxertos e porta-enxertos, sugeriram que o fator de 

resistencia a Fusarium estava localizado nos constituintes celulares da 

raiz e que não havia uma substancia de resistencia translocgvel no inte  

nor  da planta.  

ALLEN  (1959), na sua revisão sobre fisiologia e bioquimica  en  

volvidas nos uecanismos de defesa de plantas com relação ao ataque de fi-

topatOgenos, não considerou CONO evidencia definitiva a preexistencia de 

inibidores celulares de defesa. Os fenas e derivados, responsgveis pela 

defesa da planta, seriam transformados em substâncias t6xicas especificas 

sorente  epos  o contato com o patogeno.  

BECKMAN  (1968) e  BECKMAN  et alii (1972), estudando a causa do 

escurecimento de vasos condutores em tomateiro, verifirpram que as eau-

las infeccionadas do parenquima apresenta= uma alta concentração de fe 

nOis e uma maior permeabilidade da parede celular, sendo os ferias os res 

ponsgveis pela descoloração dos vasos quando oxidados pelas fenolases. Em 

plantas resistentes, a formação de gel e de tilose, permitia, num breve 

espaço de tempo, um supererescimento que obstrua o vaso condutor, imPe 

dindo o desenvolvimento do fungo. Nas plantas suscetíveis, o avangordo  pa  

tOgeno se processava mais rapidamente do que o desenvolvimento dos 'n-eca-

nismos de defesa. 

MATTA et alii (1969) observaramo 5cumulo de substancias fen6 

licas em tomateiro atacado por FUsarium. Estas podiam inibir o patOgeno 

diretarente ou por meio de produtos de oxidação ou, ainda, estimular alie 

rag:45es metabOlicas mais  complexes,  atrav6s de substâncias de crescimento 

que induziam a formação de barreiras de defesa no xilema.  DTI  plantas re-

sistentes o 5cumulo de fenOis era rãpido e decrescia em 10 dias, enquanto 

nas suscetíveis havia um continuo aumento. 



MATERIAL E ?TOO 

Os isolamentos de Fusarium oxysporum f. lycopersici utili 

zados neste estudo foram obtidos de imateriais coletados no Estado do  

Maranhao,  Brasil, nos meses de julho e agosto de 1977. Foram visita-

dos municipios da Baixada Maranhense, da Ilha de  Sao  Luis, do Cerrado 

e da  Pre-Amaz6nia. 

0 material coletado, conservado em geladeira, foi examina 

do no laboratOrio de Fitopatologia e Microbiologia Agrfoola do Centro 

de Ciencias Agrgrias da Universidade Federal do Cear. O isolamento 

do patOgeno foi realizado em camara asseptica, previamente submetida 

a um tratamento com raios ultravioletas, durante 20-30 minutos, se 

guindo-se o procedimento normal de isolamento de um fungo de caule. 

Como o patOgeno apresenta perda de patctgenicidade apos 

prolongado cultivo em meio artificial  (BUXTON,  1959), empregouse, 

para evitar tal inconveniente, o metodo de MCKEEN e WENSLEY (1961), 

que consistiu em transferir porçOes de colSnias, bem desenvolvidas e 

livres de contaminação, para tubos de cultura, contendo solo esterili 

zado, umedecido e com 10% de materia organica. Durante quaLLo semanas, 

os tubos foram incubados a temperetura ambiente, 26-30oC, sob ilumina 

gão natural para permitir o crescimento do fungo e a formação de cla-

midOsporos. No final deste período, os tubos foram colocados em gela 

deira a uma temperatura de -± 4°C. 

0 solo usado durante os experimentos foi sempre esterili 

zado dllas vezes em  autoclave,  a 120°C, durante 2 horas, com um  inter  

valo de 12 horas. 

Para a sementeira e os experimentos 3, 4 e 6,o solo era 

constituido de 2 partes de solo arenoso, 1 parte de areia finael par  

te de esterco de gado curtido, com  pH  7,4, 7,4 e 5,5, respectivamen-

te, e apresentando um teor de mataria organica de 2,16%. 
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Para os experimentos 1, 2 e 5 foi usado um solo consti-

tuído de 3 partes de solo arenoso e 1 parte de paiha de carnal:la de 

composta, CM o  pH  6,5, 6,9, e 6,0, respectivamente, e 5,30% de 

materia organica. 

Utilizaramr-se vasos de plgstico e de barro, Hedindol2 cm 

de altura, 15 cm de diameLio superior e 8  am  de diameLro inferior. 

A umidade e a temperatura do solo no foram  con tiuladas, 

entretanto, esta ltima variou, no deco/Ter dos experimentos, de 

23,5°C a 37,0°C, com a rgdia de 31,4°C. 

As  temperatures  rgdias do solo do experimento 6, nos va 

sos de plgstico tomadas Zi.s 08:30 e as 14:30 horas, foram 27,2°C e 

35,5°C, respectivamente., enquanto que nos vasos de barro as tempera 

turas foram 26,0°C 33,9°C. 

No preparo do inOculo foi empregado o mgtodo de WELLNAN 

(1939), com algumas modificagOes. Assim, procedeu-se a transfer&cia 

do fungo do solo em tubos de cultura paraerlenmeyerscontendo 100 ml 

do meio de Bilai, cuja composigao e encontrada em  BOOTH  (1971). A  in  

cubagao foi feita a temperatura ambiente, durante uma semana, toman 
do-se o cuidado de agitar o meio, manualmente, trs vezes ao dia. A 

cultura obtida de cada frasco foi filtrada e o retido era dilacerado 

em liquidificador comum, durante 3 minutos e diluído em ggua destila 

da  at  150 ml. 

Quanto a inoculagao, seguiu-se o mgtodo de WELLNAN 

(1939), e porgOes de 50 ml de inOculo foram usadas para aimersaodas  

raizes de 100 plantas. Estas foram retiradas da senenteira com a 
idade de 3 semanas,  suns  raízes lavadas com ggua de torneira, feri-
(-1,1s  e imersas na suspensão de esporos e fragrentos de micglio duran 

te 3 minutos para, finalmente, serem transplantadas aos vasos. As 

plantas, em numero de 4 por vaso, foram rantidas durante 2 diasnola 

boratOrio para se recuperaram do choque de transplantio e, em segui-

da, foram colocadas na casa-de-vegetação. 
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A avaliagEo da intensidade da doença, um  Tries  apOs a ino 

culagão, foi feita de acordo com o mgtodo de WELLMAN (1939), modifi-

cado por TOKESHI (1966), limitando-se, porgm, somente a observação 

do escurecimento dos vasos lenhosos, conforne o critgrio apresentado 

na FIGURA 1.  Alm  disso, para cada experimento, foi feito o reisola 

mento do fungo, a partir de algumas plantas doentes completando-se, 

assim, os postulados de  Koch.  

Quando houve necessidade de uma reinoculag5o, as plantas 

eram feridas em suas raizes e cada vaso recebia 15 n1 do in6oulo„ 

sendo a leitura final adiada de vinte dias, tudo de acordo  cam  o  pro  

cedimento adotado por HENEERSON e WINSTEAD (1961). 
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As notas foram atribuldas de acordo com a altura atingi 

da pelo escurecimento dos vasos, a partir do coleto,  comp  e explica-

do a seguir: 

0 = planta sadia; 

20 = vasos escurecidos  at  o primeiro internOdio; 

40 = vasos escurecidos  at  1/4 da  altura da planta; 

60 = vasos escurecidos  at  1/2 da altura da planta; 

80 = vasos escurecidos  at  3/4 da altura da planta, e 

100 = vasos escurecidos  at  o ponteiro ou plantas mortas. 

Quando necessa-rio, foram utilizados valores intermedia 

rios na avaliagao da intensidade da doenga. 

o índice de doença (I.D.) foi calculado de acordo com a 
f5rmu1a uti1i71da por MbKINNEY (1923), expressa a seguir: 

S (f.v)  I.D. = • 100, 
n.x  

Onde: 

S = somatOrio; 

f = freqüência de notas iguais; 

v = valor das notas atribuidas; 
n = n9 de plantas observadas, e 

x = valor  maim°  de nota do criterio. 

Os cultivares usados nos experimentos e suas respectivas 

caracterlsticas estio apresentados no QUADRO 01. 

Para identificação das  ragas  fisiolOgicas de Fwarium 

oxysporum f. lycopersici foram utilizados os cultivares diferenciado 

res Kada, Floredel e  Walter.  



15. 

A relação dos 15 isolamentos de Füsarium oxysporum f. 

lycopersici obtidos no Estado do  Maranhao,  locais de coleta e culti-

vares que lhes deram origem são apresentados no QUADRO 02. 

Com relação a distribuição geogrifica dos isolamentos 

estudados, nota-se, pela FIGURA 2, que os runicipios onde a cultura 

do torateiro e' mais difundida foranljustamente,os que concoil ram  

com a maior parte dos isolamentos. 
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LEGENDA 

+ ISOLAMENTOS DE Fusaritor caysporum  
f. tycoper4iici 

Fig. 2 - Distribukdo dos  isolamentos  de Fusarium oxysaewi f. 1persic, 
ern afgucts Municipios d  Estado da  Maranhao. 
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QUADRO 01 - Cultivares usados nos experimentos e suas caracterlsti 

rAs genéticas. 

Resistancia  

raga 1 raga 2 
Cultivar Gene 

  

C1 Kada 

02 Tropic 

C
3 Bib. Piaster n9 2 

C Bib. O. Hakafuku 

C5  Angela-IAC 

CE Tamiani 

C7 Miguel Pereira 

08 Sao Sebastiao 

C9 Cica Norte 

010 Rossol 

C11 Rossol Castle 

C12 Santo AntOnio 

C13  Farly 

C14 UC-82-A 

C15 S-34 

C16  Caqui  

017 Floradel 

Cl8  Saturno  

019 Kokomo 

C20 Walter 

* 

* 

II 1212 

II' 

* .1. 

II 1212 

(+, -) Indicam, respectivamente, resistencia e suscetibilidade. 

Caracteristicas desconhecidas. 
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Relação dos 15 isolamentos de Fusarium oxysporum f. lyco 

persici obtidos no Estado do  Maranhao,  nos reses de julho 
e agosto de 1977. 

QUADRO 02 

 

Isolamento Localidade Cultivar 

1 FOM-2-77 Pinheiro 

12 SAN-2-77 Pinheiro  

13 KY-2-77 Sao  Luis Santa Cruz 

I4 T-1-77 Pago do Lumiar Santa Cruz 

Is DPJNI-77 Dam Pedro Angela 

16 CLORr2-77 Pinheiro *  

17 A-6- 77 Acarau }<Ada 

18 DPCA-77  Presidente Dutra Angela 

I9 SN-3-77 Dom Pedro 

10 BCCB-77 Barra do Corda Santa Cruz 

I11 IC-77 imperatriz Hibrido 

112 ISN-2-77 Imperatriz 

113 GPDP-77 Dom Pedro Angela 

I14 Y-2-77 Pago do Lumiar Santa Cruz  

115 IS-2-77  Imperatriz Caqui  

(*) Cultivar não identificado. 

Al& dos quinze isolamentos maranhenses, foram usados, 

para efeito comparativo de patoge_licidade, o isolamento SUKr- 76(116), 
supostamente considerado  raga  1 e isolado de material procedente do 

Estado da ParlTha, e o isolamento T-18-1 (I/7), considerado  raga  2, 

proveniente de  Sao  Paulo. 
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Com relação a parte experimental, foi realizado inicialmente um tes 
te, de  carter  exploret6rio, nos meses de janeiro a  Twig°  de 1978,uti 

lizando-se um  miner°  reduzido de plantas e sem delineamento experimen 

tal definido e que teve por objetivo conhecer o comportamento de 17 

isolamentos em relação a alguns cultivares. 

0 resultado evidenciou uma alta patogenicidade por parte 

dos isolamentos T-18-1,  SUM -76 e DPJ11-77 em relação aos cultivares 

portadores do gene 1, enquanto os demais isolamentos co4ortaremrse 

como pouco patogenicos,  memo  quando inoculados no cultivar Kada sus 

cetIvel as regas 1 e 2. 

Com base nesses resultados foram planejados seis experi- 

mentos: 

Experimento 1 - em que foram testados os isolamentos T-18-1 e  SUM -76 

em relação a 8 cultivares no esquema fatorial 8x2, obedecendo-se a um 

delineamento em blocos ao acaso, com três repetig6es, utilizandpifse 
24 plantas para cada cultivar; 

Experimento 2 - em que se testou o isolamento DPM-77 em relação a 

cinco cultivares, em delineamento inteiramente easualizado, com três 

observagOes e quaiLo plantas por observação; 

Experimento 3 - em que foram testados os isolamentos T-1-77, BCCB-77, 

1C-77 e GPDP-77 sobre o cultivar Kada, obedecendo-se a um delineamen 

to em blocos ao acaso comquaLro tratamentos e tres repetigOes, utili 
zando-se quaLlo observagOes por repetição. 

Para efeito de controle (testemunha) dos Lrs experimen-

tos foram utilizados 25 vasos com um total de 100 plantas do cultivar 

Kada, no inoculadas: 
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Experiment°  4 - visou a diferenciação dos isolamentos em  ragas  fisio 

16gicas e estabelecer o grau de patogenicidade de 17 isolarentos con-

tra tr-6s cultivares diferenciadores, utilizando-se  urn  delineamento  ex  

perimental inteiramente ao acaso, com 51 tratamentos, 5 observagOes e 

4 plantas por observação e esquema fatorial 3x17. Para controle foram 

utilizadas 40 plantas, do cultivar Nada, distriburdas em 10 vasos, 

sem inoculação; 

Experimento 5 - estudou o comportarento dos 15 cultivares em relação 

aos isolamentos T-18-1, DPJM-77 e Y-2-77. 0 delineamento experimental 

foi o resno do experimento 4, sendo o esquema fatorial 3x15. Foram 

utilizadas 40 plantas do cultivar Kada, no inoculadas para efeito de 

conLivle, e 

Experimento 6 - utilizando-se o esquema fatorial 23 com tr6s repeti-

gOes, teve por finalidade de estudar o efeito de vasos de plástico e 

de barro em que foram testados os cultivares Taniani e Rossol, em  re  
laço aos isolamentos DPJM-77 a A-6-77, com o  memo  nikero de plantas 
dos dois experimentos anteriores para  con Liule. 

Na anglise estatística, os dados em percentagem . • 'foram 

transfbrmados- em arco sena /Ç,  de acordo comATBUQUERQUE (1975). A 

anise fatorial e as comparag3es de ngdias, atravs do testedeTukey, 

foram feitas seguindo-se  STEEL  e TORRIE (1960) e PIMENTEL (1963). 



G.L. Q.M. S.Q. Causas da Variação 

RESULTADOS E DISCUSSk 

Experimento 1. Comportamento dos isolamentos T-18-1 e  SUM -76 em  re  

lagao a 8 cultivares de tomateiro. 

Os resultados gerais do experimento estão apresentados no 

QUADR007,enquanto a anãlise da  variãncia do mesno e mostrada no  QUA  

DRO 03. 

QUADRO 03 - Anãlise da variancia do comportamento dos isolamentos 

T-18-1 e SUMr-76 em relagao a 8 cultivares de tomateiro. 

Fortaleza, Ceara', Brasil, 1978. 

Repetigaes 2 37,55 18,77 

Tratamentos 15 12.452,14 830,14 _8,77*  

Residuo 30 2.838,95 94,63 

Total 47 15.328,64 

(*) Significativo ao nivel de 5% de probabilidade. 

C.V. = 13,70%. 

0 resultado, estatisticamente significativo pra tratamen 

tos, sugeriu a necessidRde de analisar separadamente os efeitos mg-

dios de isolamentos, cultivares e interag3es pelo desdobramento dos 

graus de liberdade para tratamentos. Os resultados são apresentados 

no QUADRO 04. 
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QUADRO 04 - Anglise da variancia apresentada no QUADRO 03  corn  o desdo 

bramento dos graus de liberdade para tratamentos. Forta-

leza, Cearg, Brasil, 1978. 

alusas da Variação G.L. S.Q.  Qom. 

 

RepetigOes 2 37,55 18,77 

Isolamentos 1 797,57 797,57 8,43* 

Cultivares 7 10.804,43 1.543,49 16,31* 

Cultivares x Isolamentos 7 850,111 121,45 1,28n.s. 

Tratamentos (15) (12.452,14) (830,14) (8,77*) 

Resi:duo 30 2.838,95 94,63 

Total 47 15.328,64 

(*) Significativo ao nlvel de 5% de probabilidade. 

(n.s.) N.o significativo. 

Os isolamentos diferiram estatisticamente, indicando que 

os graus de patogenicidade, no conjunto dos cultivares utilizados, se 

expressaram de maneira mercadamente diversa. Os elevados  indices  de 

doença e a variação no grau de patogenicidade, observados nos culti-

vares resistentes a  raga  1, concordaram com os resultados obtidos For 
GERDEMANN e FINLEY (1951), CIRULLI e  ALEXANDER  (1966) e  JONES  e CRILL 

(1974), levando a considerar a diferença estatística observada entre 

os isolamentos COITO uma variaçao dentro de uma  memo, raga.  

0 teste de Tukey, QUADRO 06, mos LWU o comportamento dos 

diferentes cultivares. Tamiani diferenciou-se de todos, enquanto  Mas-
ter  n9 2 teve comportamento intermedigrio; Kada e Angela-IAC foram os 

mais suseetiveis. Os demais, tiveram comportamento semelhante e situa  

ram-se, no que respeita a suscetibilidade, enL/e  Master  n9 2 e Angela 

-IAC. Isto confirmou as caracterlsticas dos cultivares apresentadas 
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no QUADRO 01. Os cultivares portadores do gene I foram estatistica-

rente semelhantes quando testados contra os dois isolamentos, enquan 

to Tamiani, portador dos genes I e 12  sempre se destacou dos demais.  

Master  n9 2, de genOtipo desconhecido, deve possuir alguma resistan 

cia a isolarentos altamente patoganicos de  raga  1 e a isolamentos de  

raga  2 de fraca patogenicidade. A sua condição de híbrido pode,  tam  

b4m, exercer alguma influancia. 

Os dados da FIGURA 3, referentes aos cultivares Miguel  Pe  

reira,  Master  n9 2 e Tariani favoreceram a suposição de que alguma 

interação significativa esteja presente, embora não detectada na ang-

lise da variancia, apresentada no QUADRO 04, isto porque, no presente 

caso, o teste F g um teste mgdio (7 G. L.) e como tal não exclui a pos 

sibilidade da existancia-de algum efeito significativo. For essa ra-
zão, foi procedida outra anlise da variancia para verifjoar os efei 
tos mgdios dos cultivares em relação aos dois isolamentos. 0 resulta 

do g apresentado no QUADRO 05. 
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QUADRO 05 - Anglise da variancia apresentada no QUADRO 04  Carlo  desdo 

bramento dos graus de liberdade para interação cultivar x 

isOlamento. Fortaleza, Ceará, Brasil, 1978. 

Causas da Variação G.L. 

Repetigaes 2 37,55 18,77 n.s. 

Cultivares 7 10.804,43 1.543,49 16,31* 

Ci  /Isolamento 1 1,87 1,87 n.s. 

C2 /Isolamento 1 55,03 55,03 n.s. 

C3 /Isolamento 1 987,14 987,14 10,43* 

C5  /Isolamento 1 1,93 1,93 n.s. 

C6 /Isolamento 1 380,33 380,33 4,02n.s. 

C7 /Isolamento 1 191,53 191,53 2,02n.s. 
- 

Cis/Isolamento 1 15,68 15,68 n.s. 

C17  /Isolamento 1 14,17 14,17 n. s . 

Tratamentos (15) (12.452,14) (830,14) (8,77*) 

Res5:duo 30 2.838,95 94,63 

Total 47 15.320,64 a_  

Significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

(n.s.) No significativo. 

Aanglise da variancia confirmou uma interação significa 

tiva do cultivar  Master  n9 2 em relag-ão aos dois isolamentos, suge-

rindo que estes se comportaram diferentemente em relaçgo ao referido 

cultivar, possivelmente por apresentar uma constituição genetica reis 

complexa. 

S.Q. Q.M. 
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Os altos  indices  de doença, QUADRO 07, exibidos por todos 

os cultivares, portadores do gene 1, e aqueles relativaffente altos 

apresentados por Tamiani, justificaram-se, em parte, pela severidade 

dos ferimentos as raizes, de acordo com WELLMAN (1939). 

QUADRO 06 - Mgdias dos 8 cultivares de tomateiro do experimento 1. For 

taleza, Cear, Brasil, 1978. 

Cultivares Mgdia  

Kada 82,98 a* 

Angela - IAC 82,05 a 

Caqui 78,69 Ab 

Floradel 77,63 ah 

Miguel Pereira 76,75 ah  

Tropic  73,01 ah  

Master  n9 2 62,47 b 

Tamiani 34,64 c 

() Duas mgdias, seguidas (In  mesma letra, n.o diferem estatisticamen 
te ao nível de 5% de probabiliriade pelo téste de TUkey. 
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QUADRO 07 - Indice de doença (%) dos isolamentos SUMr-76 e T-18-1 em 

relação a 8 cultivares de tomateiro. Fortaleza, Cear, 

Brasil, 1978. 

Isolamen-
tos Cultivares 

RepetigOes % de  doença  Mgdia 

I II 1 III % 

Angela - IAC 96 32 96,2 97,5 96,6 

Kada 100,0 88,7 96,2 95,0  

Caqui  95,0 95,0 95,0 95,0 

SUMË-76 Floradel 96,2 93,7 90,0 93,3 

Miguel Pereira 98,7 71,2 85,0 85,0 

Tropic 95,0 80,0 83,7 86,2 

Master n9 2 61,2 55,0 57,5 58,0 

Tamiani 0,0 65,0 23,7 29,6 

Kada 95,0 100,0 97,5 9755 

Miguel Pereira 100,0 95,0 88,7 94,8 

Angela - IAC 90,0 96,2 100,0 95,4  

T-18-1 Caqui  90,0 89,7 95,0 94,6 

Floradel 95,0 91,2 98,7 95,0 

Tropic 76,2 96,2 95,0 89,1 

Master n9 2 88,7 86,2 93,7 86,5 

Tariani 33,7 60,0 52,5 48,7  

Controle 0,0 0,0 0,0 
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EXperimento 2. Comportamento de 5 cultivares de tomateiro em relação 

ao isolamento DPJK-77. 

Os resultados, mostrando o comportamento de cinco cultiva 

res em relação ao isolamento DPJM-77, encontram-se no QUADRO 08. 

QUADRO 08 - Analise (94  variancia do comportamento de 5 cultivares de 

tomateiro em relação ao isolamento DPJM-77. Fortaleza, Cea 

rã, Brasil, 1978. 

Causa da Variação G.L. S.Q. Q.M. F  

Tratamentos 4 6.905,33 1.726,33 25,39 

Residuo 10 679,98 67,99 

14 1 7.585,31 

(*) Significativo ao nivel de 5% de probabilidade. 

C.V. = 13,93%. 

0 teste de TUkey, QUADRO 09, discriminou completamente o 

cultivar  Walter  dos demais e distinguiu, tarlib.gm, o cultivar Rossol do 

cultivar  Kokomo,  enquanto os cultivares Saturno, Cica Norte e 

não apresentaram diferença entre si.  

Kokomo 

Os resultados confirmaram os do experimento anterior, e os 

respectivos  indices  de doença variaram entre os extremos obtidos por  

JONES  e  GRILL  (1974) em relação a  raga  2, quando testada sobre cultiva 
res portadores do gene I. 

O comportamento do cultivar  Kokomo  concordou com os resul 

tados obtidos por NATSUOKA e CHAVES (1973). 

Total 
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QUADRO 09 - fndice de doença (%) e m6dia do angulo do isolamento DR31+-

77 em relação a 5 cultivares de tomateiro. Fortaleza, Cea 

rg, Brasil, 1978.  

RepetigOes % de doença Medi  a 
Cultivares 

Rossol 95,0 98,7 97,5 97,1 83,69 a 

Cica Norte 85,0 85,0 86,2 85,4  70,17 db 

Saturno  70,0 80,0 71,2 73,7 61,61 ab 

Kokomo 87,5 72,5 55,0 71,7 60,65 b 

Walter 8,7- 27,5 12,5 16,2 19,53 c 

0,0 0,0 0,0  Con Lule 

(*) Duas mgdiAs, seguidas da mesma letra, no diferem estatisticamente 
ao nivel de 5% de probabilidade pelo teste de Tbkey. 

A FIGURA 3 compara os resultados dos dois primei 

ros experimentos. Observa-se um decrescimo de patogenicidade entre os 

tr&'s isolamentos mais patogenicos em relaggo aos cultivares utilizados, 

principalmente a respeito de Tamiani e  Walter,  resistentes gs  ragas  1 

e 2. 



C3  cti co  

CULTIVARES  

Fig.- 3 - COMPORTMENT° DOS  ISOLAMENTOS  T- III  SUMC- 76 E Malt -Tr EM 

RELAgii0 A  ALGUNS CULTIVARES  EM DOSS  EXPERIMENTOS DIFERENTES, 

MOSTRANDO  Os INDICES DE toeffo.  TRANSFORMADOS  EM NDULO, E A 

COMPARACÂO NO MALI DE PATOGENICIDADE. 
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Experimento 3. Determinação da patogenicidade dos isolamentos T-1-77, 

BCCB-77,  IC-77 e GPDP-77 sobre o cultivar Kada.  

QUAD  RO  10 e 

respondente  

QUADRO 10 - 

A anãlise da variancia do experimento 3 g apresentada no 

os dados relativos ao índice de doença por planta e a cor-

transforgação angular são mostrados no QUADRO 11. 

Anãlise da variancia do comportamento dos - isolamentos 

T-1-77, BCCB-77, 1C-77 e GPDP-77 sobre o cultivarKada. For 

taleza, Cear, Brasil, 1978. 

Causa da Variação G.L. 

RepetiçOes 2 1.745,56 872,78 3,71 

Tratamentos 3 172,69 57,56 n.s. 

Resíduo 42 9.860,66 234,77 

Total 47 11.778,92 

(* ) Significativo ao nivel de 5% de probabilidade. 

(n.s.) Não significativo. 

C.V. =73,58%. 

A variação significativa dos blocos indicou que as condi-

gOes experimentais foram variãveis de bloco para bloco. O elevado coe 

ficiente de variação indicou, contudo, que o coniLole local exercido 

pelos blocos não foi suficiente e/ou efetivo para contrular outras cau 

sas de variação, tais corro falhas no maodo de inoculação. Desse modo, 

os resultados experimentais devem ser, preferivelmente, considerados 

0070 prejudicados. r bom frisar, contudo, que na realização de experi 
mentos similares, utilizando-se a mesma metodologia, TOKESHI (1966) ob 

teve, algumas vezes, elevados coeficientes de variação. 

S.Q. Q.N. 
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QUADRO 11 - Resultados do comportamento dos isolamentos T-1-77, BCCB-

77,  IC-77 e GPDP-77 em relação ao cultivar Kada. Fortaleza, 

Cear, Brasil, 1978. 

RepetigOes 

Isolamentos II III 

I.D. I D.  Angulo I.D. Angulo  Ângulo 

T-1-77 

BCCB -77 

IC-77 

GPDP-77 

0 1,14 60 50,77 20 26,57 

0 1,14 10 18,43 20 26,57 

20 26,57 10 38,43 40 39,43 

0 1,14 20 26,57 20 26,57 

0 1,14 0 1,14 10 18,43 

0 1,14 80 63,43 40 39,43 

0 1,14 20 26,57 20 26,57 

0 1,14 10 18,43 20 26,57 

0 1,14 10 18,43 40 39,43„ 

30 33,21 20 26,57 40 39,43 

30 33,21 0 1,14 50 45,00 

0 1,14 0 1,14 10 18,43 

60 50,77 10 18,43 40 39,43 

20 26,57 0 '1,14 15 22,79 

30 33,21 10 18,43 10 18,43 

15 22,79 10 18,43 10 18,43  

Controle 0 0 0 
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Experimento 4. Teste de patogenicidade de 17 isolamentos sobre os cul-

tivares diferenciadores Kada, Floradel e  Walter.  

Os dados do experimento estio nos QUADROS 16, 17, 185  e, 
na base destes, foi feita a anglise da variancia, apresentada no  QUA  

DRO 12.  

QUADRO 12 - Anglise da variancia do teste de patogenicidade de 17 iso 

lamentos sobre os cultivares diferenciadores Kada, Flora-

del  e  Walter.  Fortaleza, Cear, Brasil, 1978. 

Causa da Variação G.L. 

Tratamentos (50) (104.889,99) (2.097,79) 6,92 

Cultivares -2 7.128,30 3.564,15 11,76 

Isolamentos 16 64.929,12 4.058,07 13,39 

CultivaresxIsolamentos 32 32.832,57 1.026,01 3,38 

Residuo 204 61.787,23 302,87 

Total 254 166.677,22 

(* ) Significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

C.V. = 147,88%. 

0 elevado valor do coeficiente de variação impOe restri-

gOes aos resultados obtidos pelo experimento. AS causas da variação po 

dem ser atribuídas,  al&  da falta de cont./vie das condig6es do solo 

dos vasos, a uma ineficiencia do mgtodo de inoculação, desde que culti 

vares suscetíveis apresentaram  Indices  de infecgao indicando imunidade, 

conforme g mostrado nos QUADROS 16, 17 e 18. 

0 teste de Tükey, QUADRO 15, revelou que os isolamentos 

I-18-1,  SUM -.76 e T-1-77 tiveram comportamento semelhante. Os dois pri 

miros confirmaram sua elevada patogenicidade, como taMbgm, o fato de 

pertencerem.a.  mesma raça, embora com  indices  de doença diferentes, de 

acordo com os trabalbos de CIRULLI e  ALEXANDER  (1966) e  JONES  e CRILL 

a974). 

S.Q. Q • M.  
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Os dados sobre o isolamento T-18-1 concordaramcomos obti 
dos por TOKESHI (1966), ALMEIDA (1971) e NOGUEZ e TOKESHI (1974). 

0 isolamento  SUM -76, suposto  raga  1, apresentou reação 

característica de  raga  2, conforme GERDEMANN e FINLEY (1951) e  JONES  

e  GRILL  (1974). 

0 comportamento do T-1-77 discordou dos dados anteriores, 

em que o mesmo se mostrou como fracamente patoenico. Este foi um dos 

tratamentos com a maior variação de resultados, presumivelmente devido 

a algumas das causas responsgveis pelo elevado coeficiente de variaçao. 

EssasrazOese os resultados dos experimentos examinados  at  agora,  aeon  

selham considerg-lo um isolamento de baixa patogenicidade e pertencen-

te a  raga  1. 

A moderada patogenicidade apresentada pelo isolamento DPJM 

-77 em relação a experimentos anteriores, foi deco/Tente de plantas 

que escapAram a infecção, pois não houve, neste caso, reinoculação. A 

semelhança com  SUMP-76,  comp  se verificou pelo teste Tukey, QUADRO 15, 

e os elevados  indices  de doença observados no  experiment)  2, fizeram 

com que aquele isolamento maranhense fosse considerado como pcssuidor 

de reação característica de  raga  2. 

Os demais isolamentos foram estatisticamente iguais entre 

si e apresentaram reação de  raga  1, porque 'foram controlados por culti 

vares com gene I, de acordo com GERDEMANN e FINLEY (1951). 

Apresentaram, taMbigm,  indices  de doença, sobre o cultivar 

suscetT_vel Kada, muito mais baixos do que aqueles encontrados por ou-

Tos pesquisadores,  comp  TOKESHI (1966) e ALMEIDA (1971). 

RSIDADE FEDERAL DO CEARA 't)
\
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IOTECA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA 
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0 teste de TUkey para as mgdias dos cultivares diferencia 

dores, QUADRO 13, indicou que os cultivares Kada, Floradel e  Walter  fo  
ram  estatisticamente diferentes, confirmando que os trgs cultivares 

possuem características para diferenciar  ragas  fisiolOgicas. Resulta-

dos mais precisos sobre o cultivar  Walter  foram obtidos Dor STROBEL et 

alii (1969),  JONES  e CRILL (1974) e NOGUEZ e TOYESHI (1974), embora  en  

contrassem sempre algumas plantas com sintomas de murcha. 

QUADRO 13 - Mgdias dos cultivares diferenciadores Kada, Floradel e Wal 

ter do experimento 4. Fortaleza, Cear, Brasil, 1978. 

Cultivares Diferenciadores Mgdia 

Kada  82,32 a 

Floradel 75,34 b 

Walter 23,07 c 

(*) Duas mgdias, seguidas da mesma letra, não diferem estatisticaffiente 
ao nivel de 5% de probabilidade pelo teste de TUkey. 

0 exame dos efeitos mgdios dos isolamentos  den Lw dos cul 

tiveres, mediante nova anglise da variãncia, QUADRO 14, mostrou as in-

teragOes significativas somente quando estiveram envolvidos os isola 

mentos T-18-1,  SUM -76 e DPJM-77, indicando que estes possuem patogeni 

cidade varigvel, capaz de se expressar quando os mesros são testados em 

cultivares de diferentes genOtipos. A interação, envolvendo o isolamen 

to T-1-77, resultou não significativa. A sua patogenicidade não g in-

trínseca mas, muito provavelmente, deve estar aliada a fatores exter 

nos. 
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QUADRO 14 - Anglise da variancia apresentada no QUADRO 12 para os efei 

tos mgdios dos isolamentos denLro de cultivares. Fortaleza, 

Cear, Brasil, 1978. 

Causa da Variagao G.L. S.Q. Q. M. 

Tratamentos (50) (104.889,99) (2.097,79) (6,92 *) 

Isolamentos 16 64.929,12 4.058,07 12,77 * 

I /Cultivares 1 2 196,84 97,92 n.s. 

12 /Cultivares 
2 44,90 22,45 n.s. 

13 /Cultivares 
2 27,5613,78 n.s.  

4 /Cultivares 
2 694,04 347,03 1,14 n.s. 

Is /Cultivares 
2 5.840,31 2.920,15 9,64 * 

16 /Cultivares 2 1,29 0,64 n.s. 

17 /Cultivares 
2 9691 48,45 n.s. 

18 /Cultivares 
2 0,00 0,00 n.s. 

19 /Cultivares 2 48,77 24,38 n.s. 

110 /Cultivares 2 184,49 92,24 n.s. 

I11/Cultivares 
2 7,14 3,57 n.s. 

I12  /Cultivares 2 18,53 9,26 n,s. 

1 /Cultivares 13 2 19,10 9,55 n.s. 

Ji4/Cultivares 
2 2,77 1,38 n.s. 

15/Cultivares 
2 9,54 4,77 n.s. 

I16/Cultivares 2 15.297,00 7.648,50 25,24 * 

I17/Cultivares 
4  2 17.472,69 8.736,34 28,84 * 

Residuo 204 61.787,23 302,87 - 

Total 254 166.677,22 

(*) Significativo ao nlvel de 5% de probabilidade. 

(n.s.) No significativo. 
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QUADRO 15 - Mgdias dos isolamentos do experimento 4. Fortaleza, Cear, 

Brasil, 1978. 

Isolamentos Média 

T-18-1 50,72 a 

SUMg-76 45,18 ab 

T-1-77 34,11 ab 

DPJM7.77 28,38 b 

KY-2- 77 6,39 c 

CLOR72-77 5,69 c 

FOM-2-77 5,26 c 

SAN-2-77 4,79 c 

BCCB-77 4,52 c 

IC-77 4,49 c 

A-6- 77 4,19 c 

GPDP-77  3,61 c 

SN-3-77 3,47 c 

ISN-2-77 1,87 c 

IS-2-77 1,13 c 

Y-2-77 0,78 c 

DPCh-77 0,18 c 

(*)  Dues  mgdiAs, seguidas da  mesma letra, no diferem estatisticamente 
ao nivel de S% de probabilidade pelo teste de Tükey. 
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QUADRO 16 - Indice de doença (%) de 17 isolamentos em relaça:o ao culti 

var diferenciador Kada. Fortaleza, Cear, Brasil, 1978. 

Isolamentos 
RepetigOes % de doença Mdi A 

II III IV V 

117 T-18-1 90,0 100,0 90,0 87,5 100,0 93,5 

I16 SUM-76 82,5 82,5 77,5 88,8 100,0 86,3 

15 DPJ14-77 51,3 21,3 60,0 81,3 75,0 5758 

14 T-1-77 15,0 90,0 5,0 27,5 47,5 37,0 

I10 BCCB-77 5,0 0,0 10,0 17,5 5,0 7,5 

I11 1C-77 10,0 10,0 0,0 5,0 0,0 5,0 

16 CLOR7-1-77 0,0 10,0 5,0 2,5 0,0 3,5 

113 GPDP-77 5,0 0,0 10,0 2,5 0,0 3,5 

13 KY-2-77 5,0 5,0 0,0 10,0 0,0 4,0 

112 1SN-1-77 5,0 10,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

12 SAN-2-77 5,0 0,0 2,5 0,0 0,0 1,5 

115 IS-2-77 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 2,0 

17 A-6-77 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 1,0 

Is SN-3-77 2,5 0,0 0,0 2,5 0,0 1,0 

18 PEA-77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 050 

1114 Y-2-77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I F014-2-77 0,0 0,0 0,0,  0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ConLLole 
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QUADRO 17 - índice de doença (%) de 17 isolanentos em relação ao culti 

var diferenciador Floradel. Fortaleza, Ceara', Brasil, 1978. 

Repetigaes % de doença ?dia 
Isolanentos 

II V IV III 

116 SUN-76 85,0 83,8 77,5 75,0 78,8 80,0 

117 T-18-1 68,8 75,0 80,0 95,0 70,0 77,8 

I4 T-1-77 27,1 25,0 50,0 60,0 85,0 49,5 

I5 DM-77 33,8 26,3 42,5 76,3 21,3 40,0 

17 A-6-77 0,0 10,0 3,8 10,0 5,0 5,8 

I1 F014-2-77 275 0,0 15,0 7,5 5,0 6,0 

19 SN-3-77 0,0- 0,0 5,0 7,5 12,5 5,0 

I3 KY-2-77 12,5 10,0 0,0 0,0 10,0 4,1 
16 CLOR71-77 0,0 5,0 13,8 5,0 0,0 4,8 

12 SAN-2-77 10,0 0,0 2,5 5,0 3,8 4,3 

113 GPDP-77 5,0 0,0 2,5 2,5 0,0 2,6 
I11 1C-77 0,0 5,0 0,0 2,5 5,0 2,5- 

112 1SN-1-77 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

110 BCCB-77 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,5 

I14 Y-2-77 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

18 PDCA!•77 0,0 070 0,0 0,0 0,0 0,0 

115 IS-2-77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Contvule 
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QUADRO 18 - índice de doença (%) de 17 isolamentos em relagao ao culti 
var diferenciador  Walter.  Fortaleza, Ceare, Brasil, 1978. 

RepetigSes % de doença  Media 
Isolamentos 

III II 

I4 T-1-77 35,0 20,0 17,5 30,0 37,5 28,0 

I F0M-2-77 1 10,0 7,5 0,0 20,0 0,0 7,5 

13 KY-2-77 2,5 0,0 10,0 17,5 2,5 6,5 

12 SAN-2-77 2,5 2,5 0,0 5,0 10,0 4,0 

16 CLOR71-77 10,0 12,5 0,0 2,5 0,0 5,0 

IC-77  I11 0,0 0,0 10,0 2,5 5,0 3,5 

117 T-18-1 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 4,0 

110  BCCB-77 7,-5 5,0 0,0 0,0 0,0 2,5 

17 A76-77 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 1,0 

19 SN-3-77 0,0 5,0 0,0 0,0 2,5 1,5 

113 GPDP-77 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 2:50  
15 DPJM-77 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 1,,G 

114 Y-2-77 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,5 

112 ISN-1-77 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

I15 IS-2-77 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,5 

18 PDCA-77 0,0 0,0 0,0 0,0 090 0,0 

116 SUM-76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0'  0,0 0,0 - ConLlole 
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Experimento 5. Comportamento de 15 cultivares de tomateiro em relagão 

aos isolamentos T-18-1, DPJM-77 e Y-2-77. 

Os dados do comportamento de quinze cultivares testados em 

relação aos t_Ls isolamentos T-13-1, DPJM7-77 e Y-2-77 estão nos  QUA--

Ems  23, 24 e 25. Na base destes resultados, foi realizada a anglise 
da variancia do QUADRO 19. 

QUADRO 19 - Anglise da variãncia do comportamento de 15 cultivares de 

tomateiro em relação aos isolamentos T-18-1, DPJM7-77 e 

Y-2-77. Fortaleza, Cear, Brasil, 1978. 

Tratamentos (44) (252.262,99) (5.733,25) (50,91) * 

Isolamentos 2 184.834,95 92.417,47 820,76 

Cultivares 14 47.225,91 3.373,28 29,96 

IsolamentosxCultivares 28 20.202,13 721,50 6,40 

Resíduo 180 20.268,55 112,60 

Total 224 272.531,54 

(*) Significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

C.V. = 21,65%. 

0 teste de TUkey discriminou completamente os tres isola-

mentos diferenciadores,  comp  se pode notar pela simples comparação das 

respectivas m6dias do QUADRO 21. Mais uma vez, foram confirmados os  re  

sultados dos experimentos anteri=es, FIGURA 4, quanto ao comportamen 

to de T-18-1 e DPJM-77, que apresentaram elevado grau de patogenicida-

de e índice de doença acima de 70% sobre os cultivares possuidores do 

gene I, quando inoculados com isolarentos pertencentes a  raga  2, de 

acordo  corn JONES  e CRILL (1974). Foi confirmada, ainda, a variação  den  

tro de uma mesma  raga,  conforme CIRULLI e  ALEXANDER  (1966). 
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O isolamento Y.-2-77 mostrou-se pouco patogenico,  cam  rea-

gao característica de  raga  1 e confirmando os resultados do experimen 

to 4. 

0 teste de Tukey, para comparagao de nédias dos cultivares, 

QUADRO 22, revelou ser o cultivar Tamiani diferente dos demaiseo S-34 

um dos mais suscetíveis. Os demais se diferenciaram em grupos de culti 

vares semelhantes ao S-34, ao  Niguel  Pereira e em um grupo intermedig 

rio, compreendendo os cultivares Rossol, Angela-IAC e UC-82-A. 

Os cultivares como gene I e i apresentaram  Indices de 

doença acima de 70%, tanto em relagao ao T-18-1, como ao DPJM-77, con-

firmando resultados anteriormente obtidos. 

0 cultivar 5L.34, resistente a  raga  1, TOKESHI (1966),  con  
firmou o comportamento do T-18-1  comp  pertencente a  raga  2 e mostrou 
que, taMbgm, o DPJf+-77 &" semelhante ao isolamento de  So  Paulo. 

0 cultivar Tamiani foi eficiente no controle dos lrgs iso 

lamentos, no apresentando nenhuma planta atacada. Isto confirnrivaefi 

cilincia dos genes I e 12  no conliole das dnas  ragas,  conforme traba-

lhos de STROBEL et alii (1966) e CRILL,  JONES  e BURGIS (1973). As inte 

rag6es foram examinadas na anglise da variancia do QUADRO 20. 



Causa da Variagao G. L S.Q. Q.M. 

   

Tratamentos 

Cultivares 

(44) 

14 

C /Isolamentos 2 

02 /Isolamentos 
2 

C3 /Isolamentos 2 

C4 /Isolamentos 2 

C5 /Isolamentos 2 

C6 /Isolamentos 2 

C7 /Isolamentos 2 

08 /Isolamentos 
2 

C /Isolamentos 2 

C10  /Isolamentos 2 

C11/Iso1amentos 2 

012/Isolamentos 2 

C13  /Isolamentos 2 

C14  /Isolamentos 2 

C
15/Iso1amentos 2 

Resíduo 180 

Total 224 

(252.262s99) (5.733,25) (50,91)* 

47.225,91 3.373,28 29,96 * 

17.772.43 8.886,21 78,92 * 

17.223,83 8.610,41 76,47 * 

8.873,79 4.436,89 39,40 * 

18.266,67 9.133,33 81,11 * 

21.860,08 10.930,04 97,07 * 

0,00 0,00 n.s. 

12.836,25 6.418,12 57,00 * 

5.854,74 2.927,37 26,00 * 

18.000,99 9.000,49 79,93 * 

19.437,96 9.718,98 86,3r* 

12.903,05 6.451,52 57,29-* 

12.581,01 6.290,50 55,86 * 

13.319,42 6.659,71 59,14 * 

13.706,74 6.853,37 60,86 * 

12.403,21 6.201,60 55,08 * 

20.268,55 112,60 

272.531,54 1 

43.  

QUADRO 20 - Anglise da variancia apresentada no QUADRO 19 para os efei 

tos mgdios de cultivares dentro de isolauentos. Fortaleza, 

Cear, Brasil, 1978. 

( * ) Significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

(n.s.) Nao significativo. 

Todas as interagOes forem significativas, exceto aquela 

que envolveu o cultivar Tamiani. Observando-se a FIGURA 5, verifica-se 

que as interagOes foram evidenciadas pelo comportamento eontrestante 

do isolamento pouco patogenico Y-2-77. 
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Analisando-se o comportamento dos quinze cultivares em  re  

lagao aos  ties  isolamentos, QUADROS 23, 24 e 25, verificou-se queocul 

tivar Tamiani foi eficiente no  con Liole de todos eles, tal como indi 

cado pelo valor não significativo da interação acima discutida. Os de-

mais cultivares foram eficientes no cont_wle da  raga  1, representada 

pelo isolamento Y-2-77, de baixa patogenicidade, e altamente susceti 

veis a  raga  2. 

QUAND 21 - ME'dias dos isolamentos T-18-1, DPJM.7777 e Y-2-77 do experi 

mento 5. Fortaleza, Ceara., Brasil, 1978. 

T-18-1 354,88 a * 

DPJ11-77 337,48 b 

Y-2-77 42,56 c 

(*) Duas m6dias, seguidas (.1,  mesma letra, não diferem estatisticamente 
ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de TUkey. 
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QUADRO 22 - Mgdias dos 15 cultivares do experimento 5. Fortaleza, Cea  

rig,  Brasil, 1978. 

S-34 65,22 a * 

O. BakafUku 58,38 a 

Rossol Castle 58,23 a 

Cica Norte 58,21 a 

Early 57,20 a 

Rossol 54,56 Alp 

Angela-IAC 54,20 ab 

UC-82-A 52,42 ab 

Santo AntOnio- 49,53 b 

Kada 48,59 b 

So Sebastiao 47,47 b 

Tropic 47,28 b 

Master n9 2 41,75 b 

Niguel Pereira 41,59 b 

Tamiani 0,25 c 

(*) Duas mgdias, seguidas da mesma letra, no diferem estatisticamente 
ao nivel de 5% de probabilidade pelo teste de TUkey. 
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QUADRO 23 - Resultados do carportamento de 15 cultivares de tomateiro 

em relaggo ao isolamento T-18-1. Fortaleza, Cear, Brasil, 

1978. 

Repetig6es % de doença Igdia 

015 S-34 100,0 100,0 100,0 98,8 97,5 99,3 

04 0. HákafUku 97,5 100,0 100,0 98,8 97,5 98,8 

C5 Angela-IAC 9795 97,5 97,5 9795 97,3 97,3 

C9 Cica Norte 87,5 90,0 97,5 10070 100,0 95,0 

C10 Rossol 88,7 97,5 96,2 100,0 92,5 95,0 

013 Early 97,5 95,0 80,0 93,8 97,5 92,8 

C12 Santo AntOnio 88,7 98,7 97,5 100,0 72,5 91,5 

02 Tropic 93,7 97,5 95,0 96,5 95,0 95,5 

C
14 UC-82-A 92,5 81,3 72,5 90,0 98,8 87,0 

CII Rossol Castle 
91,2 91,2 96,2 72,5 97,5 89,7 

C Kada 92,5 72,5 95,0 72,5 72,5 8140 

03 Master n9 2 65,0 86,3 78,8 87,5 72,5 78,0 

- 
r
8 Sao  Sebastião  70,0 77,5 90,0 67,5 83,8 77,8 

C7 "' Miquel Pereira 68,8 70,0 67,5 71,3 91,3 73,8 

C6 Tamiani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 090 0,0 0,0 0,0 Contiole 
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QUADRO 24 - Resultados do comportamento de 15 cultivares de tomateiro 

em relação ao isolamento DPJ1#77. Fortaleza, Ceara', Brasil, 

1978. 

Repetições % de doença Mgdia 
Cultivares 

09 Cica Norte 98,7 93,7 98,7 97,5 91,2 96,0 

C15 S-34 97,5 78,8 100,0 97,5 98,8 94,5 

C Rossol Castle 11 93,7 93,7 100,0 97,5 96,2 96,2 

C14 UC-82-A 95,0 72,5 96,3 72,5 96,3 86,5 

Cs Angela-LAC 97,5 88,8 97,5 92,5 95,0 94,3 

C O. HakafUku 97,5 97,5 96,3 72,5 97,5 92,3 

C10 Rossol 70,0 95,0 95,2 98,7 97,5 91,5 

C1 Kada 97,5 98,8 95,0 73,8 90,0 91,0 

C13 Early 95,0 97,5 96,3 97,5 71,3 91,5 

07 Miguel Pereira 67,5 96,3 72,5 73,8 72,5 . 76,5 

02 Tropic 90,0 65,0 93,8 45,0 93,8 17,5 

Cs Sao  Sebastião  45,0 66,3 87,5 88,8 88,8 75,3 

012 Santo AntOnio 95,0 67,5 97,5 27,7 71,2 71,8 

03 Master n9 2 55,0 90,0 85,0 50,0 50,0 66,0 

C6 Tamiani  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Controle 0,0 0,0 ,0„0 0,0 0,0 



V IV II III 

48.  

QUADRO 25 Resultados do comportamento de 15 cultivares de tomateiro 

em relagao ao isolamento Y-2-77. Fortaleza, Cear, Brasil, 

1978. 

Repetigaes % de doença Mgclia 
Cultivares 

C15 S-34 27,5 22,5 17,5 50,0 0,0 23,5 
C8 So Sebastiao 0,0 40,0 40,0 2,5 17,5 20,0 

C11 Rossol Castle 35,0 0,0 0,0 55,0 0,0 18,0 

Farly C13  0,0 12,5 0,0 10,0 35,0 11,5 

Santo AntOnio C12 15,0 0,0 25,0 0,0 0,0 8,0 
C14 UC-82-A 0,0 0,0 7,5 40,0 0,0 9,5 

C O. HakafUku 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 10,0 
C9 Cica Norte 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 10,0 
C3 Master n9 2 10,0 0,0 22,5 0,0 0,0 6,5 
C10 Rosso? 15,0 0,0 0,0 0,0 2,5 3,5 
C1 Kada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
C2 Tropic 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C5 Angela-IAC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C7 Niguel Pereira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C6 Tamiani  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Controle  0,0 0,0 p90  0,0 0,0 
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Experimento 6. Teste sobre a influancia do tipo de vasos no comporta-

mento de cultivares de tomateiro em relação aos isola 

mentos DPJM-77 e A-6-77. Fortaleza, Cear, Brasil. 1978. 

O QUADRO 28 apresenta os  indices  de doença do experimento 

fatorial 23. A analise da variancia destes dados e mostrada no QUADRO 

26. 

QUADRO 26 - Anglise da variancia do teste sobre a influancia do tipo 

de vasos no comportamento de cultivares de tomateiro em  re  

lagão aos isolamentos DPJM-77 e Ar6-77. Fortaleza, Ceara, 

Brasil, 1978. 

Causa da Variação G.L. S.Q. Q 

Repetiiies 2 201,48 100,74 

Tratamentos 7 352.488,97 50.355556 99,82 * 

Resíduo la 7.062,29 504,45 

Total 23 359.752,74 

(*) Significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

C.V. = 27,93%, 

0 experimento foi analisado mais detaihadamente atreves do 

desdobramento dos graus de liberdade para tratamentos. Os resultados 

são apresentados no QUADRO 27. 
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QUADRO 27 - Anglise da varigncia apresentada no QUADRO 26 como desdo 

bramento dos graus de liberdade para tratamentos. Fortale-

za, Cear, Brasil, 1978. 

Causa da Variaggo G.L. 

Repetigaes 2 201,43 100,74 n.s. 

Cultivares 1 111.546,57 111.546,57 221,12 * 

Isolamentos 1 111.546,57 111.546,57 221,12 * 

Vasos 1 83,96 83,96 n.s. 

Cultivares x Isolanentos 1 127.410,26 127.410,26 252,57 * 

Cultivares x Vaso 1 314,57 314,57 n.s. 

Isolamentos-x Vaso 1 1.503,04 1.503,04 n.s. 

Cultivares x Isolamen- - 
tos x Vaso 1 84,00 84,00 n.s. 

Tratamentos (7) (352.488,97) (50.355,56) (99,82)* 

Residup 14 7.062,29 504,45 - 

Total 23 359.752,74 

(*) Significativo ao nivel de 5% de probabilidade. 

(n.s.) No significativo. 

S. Q. Q.M. 
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Os cultivares diferiram estatisticamente, confirmando, 

assim, o comportamento do gene I de Rossol e dos genes I e 12  de Tamia 

ni em relação ao isolamento DPJI4-77. 

Os isolamentos, tambgm, diferiram  en Le  si. 0 isolamento 

DPJM-77 comportou-se como  raga  2, com índice de doença acima de 80%  so 

bra  o cultivar Rossol, QUADRO 28,  comp  foi repetidamente observado nos 

experimentos anteriores, porgm, foi controlado pelo cultivar Tamiani. 

0 isolamento A-6-77 mostJuu reação de  raga  1, com baixa patogenicidade 

e perfeitamente conL/ulado pelos cultivares testados. A ocorrancia de 

5% de doença apresentada por Tamiani esta' de acordo com o observado 

por  JONES  e CRILL (1974), quando testaram um cultivar semelhante con-

tra a  raga  1. 

A interação cultivar x isolamento foi significativa, pois 

evidenciou-se uma elevada patogenicidade do DPJM-77 contra uma fraca 

patogenicidade do A-6-77 em relação ao cultivar Rossol, enquanto o cul 

tivar Tamiani mosllou-se resistente aos mencionados isolamentos,  comp  

g visto na FIGURA 6. Os isolamentos expressaram a prOpria reação de  pa  

togenicidade de maneira marcadamente diferente, quando testados sobre 

um cultivar suscetível ao primeiro e lesistente ao segundo. 

A interação cultivar x vaso não foi significativa, indicam 

do que as pequenas variagOes de temperatura, apresentadas pelos dois 

tipos de vasos, não influenciaram no grau de patogenicidade dos isola-

mentos testados, como pode ser visto, tambem, na FIGURA 6. 



RepetigOes % de doença 
CombinagOes (*) 

III II 
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QUADRO 28 - Resultados do teste sobre a influancia de vasos no compor 

tamento de cultivares de tomateiro em relação aos isolamen 

tos DPX.177 e A-6-77. Fortaleza, Cear, Brasil, 1978. 

121 90,0 93,7 88,8 90,8 

221 61,3 86,2 96,3 81,3 

212 10,0 5,0 0,0 5,0 

112 0,0 2,5 0,0 0,8 

111 0,0 5,0 0,0 1,7 

211 0,0 0,0 0,0 0,0 

222 5,0 0,0 0,0 ,1,7 

122 0,0 0,0 0,0 0,0 

Controle 0,0 0,0 0,0 

(*) 111: Vaso de barro -CUltivarTamiani Isolamento DPJ11-77. 

222: Vaso de pla'stico -Cultivar Rossol - Isolamento A76-77. 

As plantas, no inoculadas, usadas para controle em todos 

os experimentos, mostraram-se sadias ao final dos testes, indicando 

ausancia de contaminaçOes. 
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ISOLAMENTOS 

Fig.6 - COMPORTAMENTO DOS CULTIVARES ROSOL E TAIMIA NI EM 

RELACAO AOS ISOLAMENTOS DPJM -77 E A-6-77 EM VASOS 
DE BARRO ( R ) E EM VASOS DE PLASTIop ( P ) . 



PESUND E CONCLUSOES 

0 presente trabalho teve por objetivo a identificação das  

ragas  fisiolOgicas de Fusarium oxysporum f. lycopersici (Saco.)  Snyder  

e  Hansen,  seus respectivos graus de patogenicidade e disseminação no 

Estado do  Maranhao  e estudar o comportamento de cultivares de tomatei 

ro  am  relação a alguns isolamentos locais. 

Quinze isolamentos foram obtidos de julho a agosto de 1977 

em diversos municípios do Estado do  Maranhao.  Alem desses isolamentos 

maranhenses, foram usados, para efeito comparativo de patogenicidade, 

os isolamentos T-18-1 de  Sao  Paulo e  SUM -76 da  Paraiba.  

Os experimentos foram conduzidos em casa-de-vegetação, sem 

conLiole da umidade e da temperatura do solo. As inoculaçaes foram fel 

tas em plantinhas de 3 semanas de idade e a leitura final, para avalia 

çao da intensidade da doença, foi realizada 11111 1112S apOs as inoculag3es. 

Os cultivares diferenciadores utilizados para a determina-

ção de  ragas  fisiolOgicas foram  Walter,  Floradel e Kada. Foi estudado, 

tambem, o comportamento de desessete outios cultivares em relação a 

alguns isolamentos. 

Os resultados experimentais, quer aqueles relativos a iden 
tificagao de  ragas  fisiolOgicas do fungo,' quer os referentes ao compor 

tamento de cultivares de tomateiro, permitiram as seguintes conclusOes: 

(a) Os ngtodos de inoculação mostraram-se, em muitos casos, 

ineficientes, determinando considergvel variação na 

resposta de parcelas tratadRs semelhantemente, impossi 

vel de ser controlada pelos delineamentos experimen-

tais, tendo, por conseqU'Lcia, reduzido grandemente a 

precisão experimental; 

55 
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(b) 0 grau de severidade do ferimento as raizes favoreceu 

a penetração do patOgeno e provocou um mais elevado 

grau de infecção quer nos cultivares resistentes, 

quer nos suscetiveis; 

(c) 0 tipo de vaso utilizado não influiu, significantemen 

te, sobre o desenvolvimento da doença; 

(d) Os isolamentos DPJM-77,  SUN -76 e T-18-1 corportarerr 

se coro  raga  2 de F. oxysporum f. lycopersici e são 

de alta patogenicidade, evidenciando, assim, a ocor-

rencia da citada  raga  no Estado do  Maranhao;  

(e) Os demais isolamentos pertencem a  raga  1, a mais  di  
fundida, iaMbegm, no Estado do  Maranhao;  

(f) Os cultivares  Walter  e Tamiani apresentaramaltaresis 

tencia no cont./01e de isolamentos pertencentes as ra  

gas  1 e 2, enquanto os deaais cultivares testados WS 

trerairrse altamente suscetíveis a  raga  2; 

(g) A existencia do isolamento DPJM-77, considerado  raga  

2, no  Maranhao,  indica que, para o controle efetivo e 

econOmico, da murcha fusariana no Estado, deve-se  re  

comendar, pelo menos para o municlpio de Dam Pedro, 

onde a  raga  2 ocolleu, o empregp de cultivares resis 

tentes as  ragas  1 e 2, tais como  Walter  e Tamiani,  des  

de que os mesmos satisfaçam as exigencias do mercado; 
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(h) No  moment°,  para os demais municipios, recomenda-se o 

emprego de cultivares do grupo Santa Cruz, melhorados 

para a resistencia a  raga  1 ou de ouLvos cultivares 
portadores do gene 1, desde que sejam satisfeitas as 

condigOes de produtividade e de mercado, e 

(i) Os programas de melhoramento do tomateiro no Estado 

do Maranhão, para criação de cultivares melhorados e 

adaptados es condigOes locais, necessitam ser orienta 

dos para a incluso de caracterlsticas de resistencia 

as  ragas  1 e 2 de F. oxysporum f. lycopersici. 
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