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INTRODUQA0 

Efeitos da Salinidade nos Vegetais  

Excessos de sais solCiveis no solo tem ação inibi-

tgria sobre o crescimento das plantas. A produção agrícola 

de vastas éreas do mundo 6 limitada como oonse616ncia desse 

problema. Nos Estados Unidos a salinidade reduz em mais de 

25% á produgão de seus 33 milhaes de acres irrigados  (Black,  

1968). Na União Soviética cerca de 10% dos solos agrícolas 

sofrem o mesmo problema (Kovda, citado por Strogonov, 1964) 

e na  Asia  Central a érea salinizada chega a 89% do total 

das terras irrigadas (Fedorov, citado por Strogonov, 1964). 

No Brasil as cifras  so  desconhecidas, mas o problema 6 gra  

ye,  principalmente, nas  areas  quentes e secas. Duque (1973) 

estudando as greas irrigadas do Nordeste brasileiro, afirma 

que, o teor elevado de sais jg existente na ggua, o calor 

intenso, a rgpida evaporação e a falta de uma drenagem per-

feita, aumentam a concentração salina da soluço do solo, 

afetando o crescimento e desenvolvimento das plantas em mui 

tas dessas éreas. 

Os efeitos da salinidade sabre os vegetais não es 

to ainda esclarecidos e a dificuldade de elucidg-los 6 de-

vida, principalmente, a dupla aço dos sais: e osmOtica,que 

• torna a égua não disponível e a t6xica, que 6 o resultado 

1 



2  

da absorgAo em excesso de determinados  ions  (Strogonov, 

1964). Os efeitos danosos da salinidade  so  observados des-

de a germinago das sementes. 0 excesso de sais provoca um 

abaixamento no potencial de égua do solo  (Black,  1968) que 

determina uma menor absorgAo de égua pelas sementes. Este 

efeito foi demonstrado por Parmer &  Moore  (1966) em estudos 

com milho e por  Sarin  & Narayanan (1968) em sementes de tri  

go. Parmer & Moore (1968)  utilizaram  polietileno glicol 

6000, manitol e cloreto de seidio como subst5ncias osmciti-

cas. Estes autores conclufram que a germinag-ao decrescia 

quando a concentrag.6o das solugOes se elevava e que este  fa  

to estava relacionado  corn  a menor absorgâo de égua pelas se 

mentes nas solugOes mais concentradas.  Alm  desse efeito os 

mOtico existe ainda, na germinag6o o efeito tOxico. Prisco 

&  O'Leary  (1970) separaram tais efeitos usando solugaes de 

concentragóes isotanicas de cloreto de sadio e de Carbowax 

1540, um produto no tóxico para as plantas. Quando as se- 

mentes de fei,f6o (Phaseolus vulgaris L) foram submetidas a 

potenciais d2 h.gua na faixa. de 0 a -8 bar, o efeito do clo-

reto de sadio foi principalmente osmOtico. Para potenciais 

mais baixos (-12 bar) os efeitos do sal foram osmOticos e 

tOxicos. 
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Reguladores do Crescimento e aCerminaço  

Durante a germinaggo das sementes de cereais o ei 

xo embriongrio desenvolve ativa respiraggo e intensa sínte-

se de novas paredes celulares e protoplasma. Normalmente, o 

eixo embriongrio possui pequenas quantidades de carboidra-

tos, lipfdios e proteínas, que sio consumidos nas etapas 

iniciais de seu crescimento. Altim destas substAncias ele 

possui "indutores" da degradaggo das reservas do endosperma 

que sorgo utilizadas nas etapas subsequentes do crescimento 

embriongrio. Estes "indutores", segundo  Varner  &  Chandra  

(1964),  so  hormanios do grupo - das giborelinas. Para  Varner  

& John  i (1968), o  gold°  giberelico seria produzido no eixo 

embriongrio de onde se translocaria para a camada de aleuro 

na onde promoveria a síntese "de novo", da enzima a-amila- 

se e He outras hidrolases.  Khan  et  al. (1971) propuseram 

uma teoria,  cam  base no controle hormonal, para explicar a 

dorm&ncia das sementas. De acordo com estes autores a germi 

naggo seria controlada pelo balanço existente entre gibere-

linas, citocininas e cido abscisico O goido giberelico se 

ria o "indutor" prim4rio da germinaggo. As citocininas te-

riam pouco ou nenhum efeito na germinaggo, mas elas contro- 

lariam a inibiggo provocada pelo oido abscfsico. Black  

(1972) concorda com essa mesma explicaggo ressaltando ape- 

nas o papel do gcido-indol-ac6tico (AIA) que promove o 

transporte do  gold°  giberelico  at  a camada de aleurona. 



4 

Briggs  (1973) admite que a sintese da enzima 

a-amilase estg na dependencia dos goidos aminados resultan-

tes da hidr61ise das protelnas existentes na camada de aleu 

ron a e que tambEim induzida pelo cido giber61ico. Compro- 

vando a atuaggo do  gold°  giber6lico e seu local de produ9eao 

Kirsop &  Pollock,  citados por  Briggs  (1973), removeram em- 

bribes  de sarnentos de cevada apOs dois dias de incubag.go e 

observaram que a hidrClise do endosperma no ocorria. Entre 

tanto, quando a retirada ocorria apOs o terceiro dia, a de-

gradag'go era total. Isto sugere que ap6s um  period°  maior 

de incubag-go, o teor de oido giber61ico, em cevada, jg era 

suficiente para provocar a hidrOlise do amido, mesmo na au-

s5ncia da- fonte produtora. Yomo, ainda citag'ao de  Briggs  

(1973), cultivou, em lotes separados, gr5es desembrionados 

embri6es de cevadas A a-amilase encontrada era m{nima em 

cada lote. Quanto, entretanto, esses dois elementos foram 

reunidos a produg"ao da enzima era elevada, o que demonstra 

a interdependEncia entre essas duas  cartes  da semente no 

processo  germinative.  
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Reguladores do Crescimento  

e a Germinaggo em Solugaes Salinas  

Apes  a descoberta de que o oido giberelico era 

capaz de substituir a exigancia de luz para a germinaggo de 

sementes de alface  (Khan,  1960), vgrios trabalhos foram rea 

lizados com o fim de elucidar os mecanismos de quebra da 

dorm5ncia e o modo de aço dos reguladores do crescimento  

(Mayer  &  Shan,  1974). Todavia, os dados sobre os efeitos 

dos reguladores do crescimento na germinaggo de sementes 

submetidas a condigaes de salinidade ou de  "stress"  de ggua  

so  poucos e recentes.  Evans  &  Stickler  (1961) testaram  

gold°  giberelico em quatro variedades de sorgo, germinadas 

em solugOes de D-manitol e conclufram que a aplicaggo deste 

hormônio elevava a percentagem de germinaggo, mesmo quando 

o potencial de égua da soluço externa era da ordem de 

-15 atm. Alem disso, este hormanio aumentou o crescimento 

da parte  area  mas teve pouco efeito sobre o crescimento ra 

dicular das plgntulas germinadas sob as condig5es citadas 

acima. Per outro lado,  Sarin  & Narayanan (1968) estudando 

os efeitos de reguladores do crescimento no metabolismo e 

no desenvolvimento de plgntulas de trigo germinadas em so-

los salinos, conclufram que o ácido giberelico era capaz de 

sobrepujar o efeito inibitOrio da salinidade na atividade 

da a-amilase, mas no exercia nenhum efeito sobre o cresci-

mento das plgntulas. 
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Objetivos do Presente Estudo  

Do exposto acima, podemos concluir que a inibigéo 

da germinag.ao causada pela salinidade parece estar relacio-

nada, pelo menos em parte, com a absorgo de 4gua pela se- 

mente e com a disponibilidade de horm5nio necess6ria mobi 

lizag'éo das reservas da semente e que ser'éo utilizadas no 

-crescimento do eixo embriongrio. Portanto, nada mais lOgico 

do que estudar a possibilidade de sobrepujar os efeitos mi 

bitOrios da salinidade na germinag'éo do sorgo por meio de 

pr6-embebig6o das sementes em égua e em solugaes de horm8-

nio (écido giberelico e benzil-adenina). 



MATERIAL E MÉTODOS 

Seleg-ao das Sementes  

Sementes de sorgo  (Sorghum  bicolor (L) Moench) 

cultivar EA-I16  (Indian Sorghum  n9  3937-2) foram seleciona-

das de paniculas colhidas em junho de 1974. Este cultivar 

de sorgo forrageiro, de panicula compacta e de elevado va-

lor cultural. ApOs a colheita, as paniculas foram divididas 

transversalmente em duas partes iguais, sendo escolhidas as 

sementes localizadas na porg5o apical, por apresentarem me-

lhor germinag"ao e maior peso (3,4 gramas/100 sementes).ApOs 

limpeza, por corrente de ar forçada, que eliminou sementes 

quebradas, chochas e fragmentos das paniculas, elas foram 

colocadas em sacos de papel poroso e armazenadas em c5mara 

fria (10°C), com umidade relativa em torno de 70%, durante 

todo periodo experimental. 

Germinag5o e Vigor 

As sementes foram imersas durante 10 minutos em 

soluço de hipoclorito de s6dio contendo 2,5% de cloro ati-

vo (Q-Boa, Ind6strias Quimicas Anhembi,  So  Paulo, S.P.,Bra  

oil)  e lavadas com 5gua destilada antes de serem postas pa-

ra germinar. Os sais utilizados foram o cloreto de sadio 

7 
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(Na01) e o sulfato de sadio (Na
2
SO
4
), pois  so  comumente  en 

contrados nos solos salinos  (Black,  1968). Os potenciais de 

água usados para os dois sais foram de 0 (egua destilada), 

-2, -3, -4, -5 e -6 bar. As quantidades de NaCl e de Na
2
SO
4 

requeridas para cada soluço foram calculadas de acordo com  

Richards  (1954). 0 substrato usado constou de tres folhas 

de papel toalha (Albatr6s, Onibla S.A.,  So  Paulo, S.P., 

Brasil) umedecidas com 5gua destilada ou soluço salina,sen 

do que duas delas funcionaram como base, sobre as quais se 

dispuzeram, em uma Unica fila, as sementes e a outra foi 

utilizada como "cobertura protetora. A iinica fileira de 10 

sementes distava de 2,5cm da borda superior do papel. Apas 

cobertura das sementes com a "folha protetora" o conjunto 

era enrolado e disposto verticalmente dentro de depasitos 

pl6sticos que por sua vez eram colocados dentro de germina-

dores do tipo "Biomatic" (Companhia Importadora de Apare-

lhos Científicos Ltda., Porto Alegre, R.S., Brasil), com 

prateleiras horizontais e controle de temperatura e de umi-

dade relativa. Foram usadas, em todos os experimentos, 4  re  

petigOes de 50 sementes cada uma. Os germinadores foram  pro  

gramados para 8 horas a 30°C e 16 horas a 2000 (AnOnimo, 

1940), tendo a umidade relativa permanecido prOximo da satu  

rag-6o. As sementes foram consideradas germinadas quando a-

presentavam no 69  dia, no minimo, raiz com 1,0cm e parte a6 

rea com 1,5cm de comprimento. Alem disso, as pl5ntu1as 
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eram consideradas germinadas quando apresentavam-se normais 

(Colbry et  al.,  1961). Com base nesse critério as sementes 

foram classificadas em tres grupos: sementes germinadas, se 

mentes com radículas emergidas e pléntulas anormais e, fi-

nalmente, sementes duras ou dormentes. 0 vigor foi avaliado 

pelo comprimento médio do sistema radicular e pelo compri- 

mento total medio das pléntulas provenientes de sementes 

germinadas. 

Pre-embebigéo em Agua e Soluço Salina  

ApOs submetidas a selegéo a  passer  pelas etapas 

descritas anteriormente, as sementes foram divididas em lo-

tes e receberam os seguintes tratamentos: a) sementes  pre-

embebidas em 5gua destilada, durante 12 ou 24 horas e semea 

das  GM  soluço salina; b) sementes  pre-embebidas em soluço 

salina, durante 12 ou 24 horas e semeadas em égua destila-

da; c) sementes  pre-embebidas em agua destilada, durante 12 

ou 24 horas e semeadas em égua destilada; d) sementes  pre-

embebidas em soluço salina, durante 12 ou 24 horas e semea 

das em soluço salina. Pela programagéo da temperatura dos 

germinadores, a pre-embebigéo ocorreu em ciclos termicos 

que variaram em consecitlencia da duragéo dos tratamentos (12 

ou 24 horas). As sementes que foram  pre-embebidas por 12  ho  

° ° ras, passaram 8 horas a 30C e 4 horas a 20C. Aquelas que 
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pre-embeberam por 24 horas, passaram 8 horas a 30°C e 16  ho  

ras a 20°C. 0 substrato para pre-embebiggo foi o mesmo usa- 

do para a germinaggo. Os sais utilizados foram NaC1 e 

Na
2
SO
4' 

e os potenciais de ggua das solugaes salinas 

de -4,9 bar para o primeiro e de -3,8 bar para o segundo. 

Estes potenciais de água correspondem a dose letal (DL50), 

foram 

ou seja,  so  responsáveis pela inibiggo  du  50% da germina- 

ggo. Esta dose letal foi determinada pelo m6todo de Karber 

(Lellouch 6 Lazar, 1968). 

Pre-embebiggo em HormOnios  

A seleggo  das sementes,  as condigCes de  germina- 

go,  os sais e as potenciais de égua utilizados foram Os  

mesmos descritos no item anterior. 

Inicialmente, as sementes foram  pre-embebidas,  du  

rante 24 horas, em solugOes de 100mg/Z de oido giberelico 

(Sigma Chemical Company, St. Louis,  Mo.  U.S.A)  ou  em solo- 

gOes de 50mg/t de N6-benzil-adenina (Nutritional Biochemi- 

cal Corporation, Cheveland, OH, U.S.A.) e  semeadas  em  égua 

destilada com o objetivo de determinar os efeitos dos cita-

dos hormanios na germinaggo. 

Para o estudo da reverso dos efeitos da salinida 

de na germinag6o foram estabelecidos os seguintes tratamen-

tos: a) sementes  pre-embebidas, durante 24 horas, em solu- 
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çaes de 100mg/t de ecido giberelico e semoadas  Gm  soluço  

saline;  b) sementes  pre-embebidas, durante 24 horas, em so-

lugOes do 50mz/. de N6-benzil-adenina e semeadas em soluço 

salina; c) sementes  pre-embebidas em égua destilada, duran-

te 12 ou 24 horas e semeadas em égua destilada; d) sementes 

pra-embebidas em solug'ec salina, durante 12 ou 24 horas e 

semeadas em soluço salina. As condig6es de substrato, tem-

peratura e umidade relativa durante a embebigo foram as 

mesmas da germinago. 

Delineamento Experimental e Anelise Estatistica  

Na determinag'ec dos efeitos da pre-embebigeo e da 

reverso dos efeitos da salinidade por hormônios usou-se  pa  

ra os dois sais, delineamentos inteiramente casualizados 

(Gomes, 1973). A soma dos quadrados para tratamentos, quan-

do houve diferença estatisticamente  significative,  foi que-

brada em contrastes ortogonais (Snedecor, 1956) para compa-

rage° entre os tratamentos pelas tabelas de F a 1% e a 5% 

de nível de significencia. 

• 



RESULTADOS 

Germinaggo e Salinidade  

A percentagem de germinaggo das sementes decres 

ceu g proporg5o que o potencial de ggua do substrato da ger 

minaggo baixou (Tabela I, Figura 1). Isto foi observado  tan  

to para o NaC1, como para o Na2SO4. No caso do NaCl o de-

créscimo na percentagem de germinag5o foi relativamente len 

to para potenciais de égua elevados (entre 0 e -3 bar) e ré 

pido em potenciais de égua mais baixos. A dose letal (DL50) 

para o NaC1 ficou no intervalo entre -4,74 e -4,95 bar. A 

dose letal (0L50) para o Na
2
SO
4 
ficou no intervalo entre 

-3,66 bar e -3,84 bar. Para valores de potencial de ggua  in  

feriores a -2 bar a germinag5o das sementes foi mais inibi-

da pelo Na2SO4  do que pelo NaCl. 

Os sais no demonstraram influ6ncia negativa na 

°mars:go radicular. A analise da vari5ncia no apresentou  di  

ferenga, estatisticamente significativa, entre as medias de 

emerso radicular quando o substrato era salino ou quando 

se compunha de égua destilada (Tabelas II e  III).  

12 
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TABELA I - Percontagem de germina9Ao de sementes de  Sorghum  

bicolor (L) Moench semeadas em so1ug6es de cloreto de s6d10 

9 sulfato He sadio de diferentes potenciais de égua. 

Potencial de 

Agua do Substrato 

(bar) 

% de Germinago 

Na2SO4  NaC1 

0 94,5 96,5 

-2 86,3 92,0 

-3 66,5 86,5 

-4 49,0 64,5 

-5 25,5 42-5 

-6 2,0 31,0 
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color CL) Moench semeadas em so1u96es.de cloreto de 

scidio e sulfato de sCdio de diferentes potenciais de 
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TABELA II - Emerso de radiculas de sementes de  Sorghum  bi-

color (L) Moench semeadas em 5gua destilada, clo.roto de sii-

dio (0L50 = -4,2 bar) ou sulfato de sadio (DL50 = -3,8 bar) 

(1).  

Ague  

Destilada 

Cloreto de SOdio Sulfato de SOdio 

(DL50) (0L50) 

98 98 94 

100 92 94 

100 95 98 

96 98 94  

Cl) Os nGmeros representam a percentagem de radfculas 

emergidas, inclusive p15ntu1as anormais, apOs 

6 dias da semeadura. 
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TABELA  III  - An61iso da variAncia para emerso da radicula 

das sementes de  Sorghum  bicolor (L) Moench semeadas em gua 

destilada, cloreto de s6dio (0L50 = -4,9 bar)  cu  sulfato de 

sadia (0L50 = -3,8 bar). 

Causas da Variag.6o G.L. S.Q. Q.M. 

Tratamentos  

Residua 

2 26,00 13,00 2,49 N.S. 

9 47,00 5,22  

Totais 11 73,00 

(N.S.) Estatisticamente no significativo ao nivel 

de 5%. 

F5% (2; 9) = 4,26 
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Vigor e Salinidade  

Como nem sempre a percentagem de gorminag"60, por 

si 96, demonstra os efeitos da salinidade sobre o processo 

germinativo foi também estudado o vigor das pl3ntulas nos 

diversos potenciais de 5gua (Tabela IV, Figuras 2 e 3). 

TABELA IV - Comprimento médio das radfculas o comprimento 

médio total de plAntulas de  Sorghum  bicolor (L) Moanch se-

meadas em solugCes de cloreto de sOdio e sulfato de se-di°  

de diferentes potenciais de 5gua (1). 

Potencial 
Comprimento de Radfcula Comprinento da Pllitula  

_Pe  Agua 
(cm) (cm) 

do 

(Oar)  

Substrato  

NaC1 NaS0 NaCl 

0 4,9 4,3 9,0 9,8 

-2 3,5 2,8 6,9 6,1 

,, 2,4 2,0 4,2 4,2 

-4 2,1 1,9 4,2 4,1 

-5 2,0 1,7 3,9 3,3 

-6 2,0 1,3 3,7 3,3 

(1) As medigaes foram feitas após 6 dias da semeadura. 
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Figura 2 - Comprimento m6dio dasradicu as de olntulas de  Sorghum  

bicolor bicolor (L) Moehch semeadas em solugaes de cloreto de 

sadio e sulfato de sadio de diferentes potenciais de 6-

gua. 



POTENCIAL DE AGUA ( bar ) 

Figure 3 - Comprimento m6dio total das pl7EIntulas de  Sorghum  bico-

lor CL) Moench semeadas em so1u96es de cloreto de sc5-

dio e sulfato de s6dio de diferentes potenciais de 5- 

• gua. 
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Tanta o comprimento médio da radfoula como o com-

primento total  medic)  das pintulas diminuiram com o  decree- 

cimo no potencial de 5gua do substrato (Tabela IV, Figuras 

2 e 3). 0 vigor das pintulas foi reduzido mais intensamen-

te pelo Na
2
SO

4 
do que pelo NaCl. 

Efeitos da Pre-embebig.6o na Germinag"6o  

Quando foram estudados os efeitos da pra-embebi-

go  sobre a germinag"6o ficou evidenciado que no caso do 

NaC1 (Tabelas V e VI) houve diferença, estatisticamente sig 

nificativa, entre as sementes que foram  pre-embebidas em 

égua (por 12 e 24 horas) e postas para germinar em NaC1 e 

aquelas que foram  pre-embebidas em solugOes do referido sal 

(por 12 e 24 horas) e postas para germinar em égua. A pre"-

embebig5o das sementes em égua no foi suficiente para so-

brepujar os efeitos inibit6rios  dc  NaCl sobre a germinagéo, 

pois no houve diferença estatisticamente significativa en-

tre as sementes  pre-embebidas em égua (por 12 e 24 horas) e 

postas para germinar em NaC1 e aquelas que  pre-embeberam e 

germinaram em soluço salina. Por outro lado, a pra-embebi-

go  em NaCl, durante 12 horas, no foi suficiente para ini-

bir a germinago, enquanto que, este tratamento por 24 ho-

ras inibiu o processo germinativo. 
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TABELA V - Percentagem de germinação de somentes de  Sorghum  

bicolor (L) Moench  pre-embebidas em 6gua destilada e em cio 

reto de sadio (DL50 = -4,9 bar) (1). 

Pre-embebig6o em Pre-embebig'áo em 

H
2
0 (2) NaC1 (3) 

H
2
0 (4) NaC1 (5) 

12 horas 24 horas 12 horas 24 horas 

94 52 48 52 90 84 

92 56 46 54 94 84 

96 46 48 56 94 84 

88 44 50 46 92 88 

(1) Os niimeros representam a percentagem de germinagAo  apes  

6 dias da semeadura; (2) sementes  pre-embebidas e semeadas 

em 5gua destilada; (3) sementes  pre-embebidas e semeadas em 

NaC1 (0L50); (4) sementes  pre-embebidas em égua destilada e 

semeadas em NaC1 (0L50); (5) sementes  pre-embebidas em NaC1 

(DL50) e semeadas em Agua destilada. 
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TABELA VI - Anglise da vari5ncia para germinaggo de semen-

tes de  Sorghum  bicolor (L) Moench  pre-embebidas  BM  ggun  des  

tilada e em cloreto de s6d10 (DL50 = 4,9 bar). 

CAUSAS DE VARIA00 G.L. S.Q. Q.M. 

Tratamentos  9.862,83 1.972,57 173,18** 

Pre-emb. am NaC1 x Pre-- 

9mb. em H
2
0  1 9.680,17 9.680,17 849,38** 

Controle H
2
0 x Pre-0mb. 

em NaC1 1 37,50 37,50 3,29 NS 

12 horas em NaC1 x 24h 

em NaCl 1 112,50 112,50 9,88 ** 

Controle NaC1 x Pre-emb. 

em H
2
0 1 0,67 0,67 0,06 NS 

12 horas em H2
0 x 24h 

em H_O 1 32,00 32,00 2,81 NS 

Residuo 18 205,00 11,39  

TOTAIS 23 10.067,83 

Estatisticamente significativo ao nível de 1% 

Estatisticamente no significativo ao nivel de 1% e 5% 

F5 .  (5; 18) = 2,77 

F
1% 

(5; 18) = 4,25 

F 
5% 

(1; 18) = 4,41 

F
1% 

(1; 18) = 8,29 
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No caso do Na
2
SO
4 
(Tabelas VII e VIII) também hou  

vs  diferenga, estatisticamente significativa,entre as  semen  

tes  pre-embebidas em solugOes salinas (por 12 e 24 horas) e 

postas para germinar em agua e aquelas que foram  pre-embebi 

das em égua (por 12 e 24 horas) e postas para germinar em 

meio salino. A pre-embebig'ao em égua foi suficiente para mi 

norar os efeitos inibit6rios da salinidade na germinag"6o, 

pois houve diferença estatisticamente significativa entre 

sementes  pre-embebidas em égua (por 12 e 24 horas) e postas 

para germinar em Na
2
SO

4 
e aquelas que pra-embeberam e germi 

naram em soluça salina. A simples pre-embebi90 em Na
2
SO
4 

foi suficiente para inibir a germinagAo, uma vez que houve 

diferença estatisticamente significativa entre as sementes  

pre-embebidas em Na
2
SO
4 
(por 12 e 24 horas) e postas para 

germinar em  ague  e aquelas que pra-embeberam e germinaram 

em agua. 

Reverso dos Efeitos da Salinidade por Hormanios  

Pre-embebigAo, durante 24 horas, em GA (100mg/t) 

ou BA (50mg/t) no apresentou nenhum efeito na germinag"6o 

quando sementes de sorgo foram semeadas em substratos umede 

cidos com Agua destilada (Tabelas IX e X). Quando as semen-

tes foram semeadas em NaCl ou Na2SO4, o  pre-tratamento com 

quaisquer dos hormanios, acima citados, reverteu parcialmen 
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TABELA VII - Percentagem de germinago das sementes de  Sor-

ghum  bicolor (L) Moench  pre-embebidas em égua destilada e 

em sulfato de sadio (DL50 = -3,8 bar) (1), semeadas em 6gua 

destilada ou soluço salina.  

Pre-embebidas  em Pre-embebidas  em 

H20 (2) Na2SO
4 

(3) 
H
2
0 (4) Na

2
SO

4 
(5) 

12 horas 24 horas 12 horas 24 horas 

88 54 52 56 86 86 

86 44 50 56 82 74 

92 48 52 56 88 78 

94 48 48 52 84 88 

(1) os nUmeros representam a porcentagem de germinag-ao  apes  

6 dias da semeadura; (2) sementes  pre-embebidas e semeadas 

em égua destilada; (3) sementes  pre-embebidas e semeadas em 

Na
2
SO
4 
(0L50); (4) sementes  pre-embebidas em égua destilada 

e semeadas em Na
2
SO

4 
(0L50); (5) sementes  pre-embebidas em 

Na
2
SO
4 
(01_50) e semeadas em égua destilada. 
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TABELA VIII - An51ise da variAncia para gorminag"ao das So - 

mentes  de Sorghum bicolor  (L) Moench pre-embebidas  em gua  

destilada e sulfato de sadio (DL50 = -3,8 bar), semeadas em 

6gua soluço salina. 

CAUSAS DE VARIAGA0 G.L. S.Q. Q.M. 

Tratamentos - 

Pre-emb. em Na
2
SO

4 
x Pre- 

5 6.991,33 1.398,27 89,86 ** 

emb. em H
2
0  1 6.665,67 6.666,67 428,45** 

Controle H
2
0 x Pr6-emb.em 

Aa
2
SO

4 

12 horas em - 00 
'2' 4 

x 24h  

121,50 121,50 7,81 ** 

em  Na  SO 
2 4 

24,50 24,50 1,57 NS 

Controle Na,S0, x Prei- 

emb. em H2  1 80,67 80,67 5,18 * 

12 horas em H
2 

x 24h em 

H
2
0 1 98,00 98,00 6,30 * 

Resfduo 18 280,00 15,56 

TOTAIE 23 7.271,03 

(**) Estatisticamente significativo ao nfvel de 1% 

(*) Estatisticamente significativo ao nfvel de 5%  

(NS)  Estatisticamente no significativo ao nfvel de 1% e 5% 

F,, (5; 18) = 2,77 

Fla  (8; 18) 4,25 

F
5% 

(1; 18) = 4,41 

F (1; 18) = 8,29 
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to os efeitos inibitCrios dos sais (Tabelas XI, XII, XIII e 

XIV). 0 desdobramento do quadrado madio para tratamentos em 

contrastes ortogonais, demonstra que tanto GA como BA  so  

eficientes na revers.6o dos efeitos deletarios da salinidade 

na germinag;io, no havendo, entretanto, nenhuma diferença 

em eficiencia entre os dois hormanios (Tabelas XII e XIV). 

TABELA IX - Percentagem de germinag'6o de sementes de  Sor-

ghum  bicolor (L) Moench  pre-embebidas em cido giberelico, 

benzil-adenina ou Agua destilada e semeadas em égua destila 

da Cl). 

Agua  

Destilada (2) 

Pre-embebidas em  

Acido Giberelico (3) 

Pre-embebidas em 

Benzil-Adenina (4) 

92 90 90 

94 92 88 

90 88 88 

92 92 94 

(1) Os nCimeros representam a percentagem de germinagk) apeis 

6 dias da semeadura; (2) sementes  pre-embebidas e semeadas 

em égua destilada; (3) sementes pra-embebidas em cido  gibe  

ralico (100mgit) e semeadas em  Ague  destilada; (4) sementes  

pre-embebidas em benzil-adenina (50mg/Z) e semeadas em agua 

destilada. 
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TABELA X - AnAliso da variAncia para germinagéo de sementes 

de  Sorghum  bicolor (L) Moench pr6-embebidas em cido gibere 

lico (100mg/t), benzil-adenina (50mg/Z) ou égua destilada e 

semeadas em 5gua destilada. 

Causas da Varia0o G.L. S.Q. Q.M. 

Tratamentos 2 8,67 4,33 0,907 N.S. 

Resíduo 9 43,00 4,77  

TOTAIS 11 51,67 

(N.S.) Estatisticamente no significativo ao nível de 5% 

F
5% 

(2; 9) = 4,26 



28  

TABELA XI - Percentagem de germinagAo de sementes de  Sor-

ghum  bicolor (L) Moench  pre-embebidas em Acido giberelico, 

benzil-adenina ou cloreto de sedio (0L50 = -4,9 bar) e se-

meadas em cloreto de sedio (DL50 = -4,9 bar) (1). 

NaC1 (2) 
Pre-embebidas em 

Acido Giberelico (3) 

Pre-embebidas  em  

Benzil-Adenina (4) 

52 66 66 

52 62 64 

52 70 68 

46 72 76 

(1) Os nilmeros representam a percentagem de germinag"ac  apes  

6 dias da semeadura; (2) sementes  pre-embebidas e semeadas 

em NaC1 (0L50 = -4,9 bar); (3) sementes  pre-embebidas em  

Acid°  giberelico (100mg/t) e semeadas em NaDl(DL50= -4,9 bar); 

(4) sementes  pre-embebidas em benzil-adenina (50mg/t) e se-

meadas em NaC1 (0L50 = -4,9 bar). 
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TABELA XII - Anglise da variAncia para germinago de semen-

tes de  Sorghum  bicolor (L) Noench pra-embebidas em cido gi 

berelico (100mg/t), benzil-adenina (50mg/t) ou cloreto de 

sadio (0L50 . -4,9 bar) e semeadas em cloreto de sOdio 

(0L50 = -4,9 bar). 

Causas da VariagAo G.L. S.Q. Q.M. 

Tratamentos 2 844,67 422,34 23,46 ** 

NaC1 x hormanios 1 840,17 840,17 46,68 ** 

Ac. Gib. x Benz. Adenina 1 4,50 4,50 0,25 N.S.  

Resíduo 9 162,00 18,00 

( ** 3 Estatisticamente significativo ao nível de 1% 

(N.S.) Estatisticamente no significativo ao nível de 

1% o 5% 

F
50 

(2; 9) = 4,26 

1%
(2;  = 8,02 

F
50 

(1; 9) = 5,12 

(11 9) = 10,56 F
1% 



Na
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SO
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(2) 

Benzil-Adenina (4) Acido Giberalico (3) 
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TABELA XIII - Percentagem do gorminag.6c de sementes de  Sor-

ghum  bicolor (L)  Moon  oh  pre-embebidas em ecido giberelico, 

benzil-adenina ou sulfato de sadio C0L50 = -3,8 bar) e se-

meadas em sulfato de sadio (0L50 = -3,8 bar) (1). 

Pre-embebidas  em Pre-embebidas  em  

46 62 64 

50 58 48 

42 62 54 

40 60 54 

(1) Os nUmeros representam a percentagem de germinago ap6s 

6 dias da semeadura; (2) sementes pra-embobidas e semeadas 

em Na
2
SO
4 
(DL50 = -3,8 bar); (3) sementes  pre-embebidas 

em cido gibere-lice (100mg/t) e semeadas em Na2SO4  

(0L50 = -3,8 bar); (4) sementes  pr -embebidas em benzil-ade 

nina (50mg/t) e semeadas em Na
2
SO

4 
(0L50 = -3,8 bar). 
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TABELA XIV - Análise da vari-ancia para germinagáo de semen- 

tes de  Sorghum  bicolor Moench pr6-embebidas em ácido gi 

berellico (100mgit)1 benzil-adenina (50mg/Z) ou sulfato de 

sOdio (DL50 = -3,8 bar) e semeadas em sulfato de sOdio 

(0L50 = -3,8 bar). 

Causas da Variagáo G.L. S.Q. Q.M. 

Tratamentos 2 528,67 264,35 11,78 ** 

x Hormanios 1 468,17 468,17 20,86 ** 

Ac. Giber6lico x Benzil- 

Adenina 1 60,50 60,60 2,70 N.S. 

Resíduo 0 202,00 22,44 

TOTAIS 11 730,67 

( ** ) Estatisticamente significativo ao nfvel de 1% 

(N.S.) Estatisticamente no significativo ao nfvel de 

1% o Sc 

F
50  

(2; 9) = 4,26 

F1% (2; 9) = 8,02 

F,0  
o 

(1; 9) = 5,12 

F
1% 

(1; 9) = 10,56 
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Plgntulas provenientes de comentes  pre-embebidas 

em GA ou BA e semeadas em égua destilada apresentaram menor 

comprimento radicular médio do que as provenientes de  semen  

tes  pre-embebidas e semeadas em égua destilada (Tabela XV, 

Figura 4). 0 comprimento rmédio da parte aérea, foi maior 

quando as _sementes foram  pre-embebidas em GA e semeadas em 

ggua destilada do que quando foram  pre-embebidas em égua 

destilada ou BA e semeadas ffl 5gua destilada. 0 comprimento 

. total médio das plgntulas provenientes de sementes pre-_embe 

bidas em GA e semeadas em égua destilada foi tambam, maior 

do que o apresentado pelas plgntulas provenientes de semen-

tes  pre-embebidas em ggua destilada ou BA e semeadas em 

ggua destilada. Enquanto que, o comprimento total madio das 

plgntulas provenientes de sementes  pre-embebidas em BA foi 

menor do que aquelas provenientes de sementes  pre-embebidas 

e semeadas em égua destilada. 

Plgntulas provenientes de sementes pra-embebidas 

e semeadas em NaCl C0L50 = -4,9 bar) tiveram seu crescimen-

to reduzido em relaggo àquelas que foram pra-embebidas e se 

meadas em égua destilada (Tabela XV, Figura 5). 0 comprimen 

to médio do sistema radicular foi menor quando as sementes 

foram  pre-embebidas em GA e semeadas em NaC1 do que quando 

elas foram  pre-embebidas em BA nu NaCl e semeadas neste 61-

time sal. 0 comprimento  medic)  da parte  area  foi mais afeta 

do no tratamento em que as sementes foram  pre-embebidas e 
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semeadas em NaC1 do que nos tratamentos em que elas foram  

pre-embebidas em GA ou BA e semeadas em NaCl. Os efeitos  so  

bre o comprimento total médio foram semelhantes ao observa-

do sobre o comprimento  medic)  da parte  area,  sendo que, en-

quanto a pre-embebigo em GA sobrepujou parcialmente os e-

feitos inibitOrios do NaCl, a pre-embebigAo em BA n'ao teve 

nenhuma influencia. 

PlAntulas provenientes de sementes  pre-embebidas 

e semeadas em Na
2
SO
4 
(01_50 = -3,8 bar) tiveram seu cresci-

mento reduzido em relag"ao aquelas que foram  pre-embebidas e 

semeadas em 5gua destilada (Tabela XV, Figura 6). 0 compri-

mento  medic)  do sistema radicular foi menor quando as semen-

tes foram  pre-embebidas em GA ou BA e semeadas em Na
2
SO

4 
do 

que quando elas foram  pre-embebidas e semeadas em Na2SO4. 

Enquanto que, a pre-embebig"ao em GA sobrepujou parcialmente 

os efeitos inibitOrios do Na
2
SO

4 
no comprimento  medic)  da 

parte aérea, a pre-embebigAo em BA praticamente na teve ne 

nhuma influencia. 0 comprimento medio total das plAntulas 

provenientes de sementes  pre-embebidas em Na
2
SO
4 

ou GA e se 

meadas em Na
2
SO

4 
foi praticamente o mesmo, mas o comprimen 

to médio total daquelas  pre-embebidas em BA e semeadas em 

Na
2
SO

4 
foi inibido. 

J1 .h.96;gg 
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TABELA XV - Vigor das plAntulas de  Sorghum  bicolor (L) 

Moench provenientes de sementes pra-embebidas por 24 horas 

em 5gua destilada (1-1
2
0), cido giberelico (100mg/t), ben-

zil-adenina (50mg/t), cloreto de sOdio (0L50 = -4,9 bar) ou 

sulfato de sadio (01_50 = -3,8 bar) e semeadas em 5gua desti  

lade,  cloreto do sadio (DL50 = -4,9 bar) ou sulfato de sa-

dio (01.50 = -3,6 bar). 

Tratamentos Comprimento Medic  (mm)  

Pre-embebidas Semeadas Radícula P. Aérea Total 

H
2
0 H

2
0 26,7 50,5 77,2 

CA H
2
0 16,5 70,4 86,9 

BA H
2
0 22,7 45,4 68,1 

NaC1 NaCi 17,8 24,0 41,8 

GA NaC1 12,5 36,0 48,5 

BA NaC1 15,4 28,0 43,4 

Na2SO4  Na
2
SO

4 
17,4 21,1 38,5 

GA Ne2SO4  12,0 27,0 39,0 

D A Na
2
SO

4 
12,5 20,3 32,8 
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Figura 4 - Vigor das ola. ntulas de  Sorghum  bicolor  (L) Moench 

provenientes de sementes pra-embebidas por 24 horas 

em égua destilada. acido giberalico (100mgit) ou  ben  

zil-adenina (50mgit) e semeadas em  -ague  destilada. 

PARTE 

AtREA 

RADICULA 

Pre- emb : H2 0 GA BA 

Semmodcs: H20 H20 H20  



25 a_ 

H2 0 

H2 O  Semeados: 

50 

Na  CI  

Na  CI 

Pre-emb:  

No CI No Ci  

GA BA 

100 

me•S 

50 

36 

TRATAMENTOS 

Figura 5 - Reversâo por horm8nios dos efeitos da salinidade no 

vigor de pintulas de  Sorghum  bicolor  IL) Moench. 

As sementes foram pr6-embebidas em 6gua destilada, 

6cido giber6lico (100mg/t) ou benzil-adenina 

(50mg/t) e semeadas •  ern cloreto de sadio 

(01_50 = -4,9 bar). 
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DISCUSSÃO E CONCLUSDES 

Tanto o NaCl como o Na
2
SO
4 
inibiram a germinagAo 

de sementes do sorgo. A percentagem de germinag5c decresceu 

com a elevag-ao da concentrago de cais existentes no  subs  

trato de germinagAo (Tabela I, Figura 1). Resultados seme- 

lhantes foram obtidos com sorgo e outras especies (Shive, 

1916; Rudolfs, 1921; Uhvits, 1946;  Evans  &  Stickler, 1961;  

Farmer  &  Moore,  1968;  Sarin  & Norayanan, 19681 Prisco &  

O'Leary,  1970) Em potenciais de Agua inferiores a -2 bar 

(Figure 1) Na
2
SO
4 

promoveu maiores decréscimos na percenta-

gem de germinago do que NaC1, sugerindo uma maior aço tO 

xica do primeiro sal. Esta maior toxidez do Na
2
SO

4 
6 também 

demonstrada pelos menores valores de dose letal encontrados 

para este sal quando comparados com os obtidos para o NaCl. 

Dados semelhantes foram obtidos com alguns cultivares de 

trigo (Sergeev, citado por Strogonov, 1964), beterraba, to-

mate, alfafa, cebola e outras esp6cies  (Hayward  & Uhvits; 

Wadleigh & Gauch, citados por Strogonov, 1964), embora que 

hajam resultados conflitantes (Strogonov, 1964). As aparen-

tes discreo5ncias-  nas respostas aos sais residem na maior 

ou menor susceptibilidade das diversas especies aos sulfa-

tos e cloretos (Strogdnov, 1964). 

Os sais no tiveram influéncia na emergEmcia radi 

cular (Tabelas II e  III).  Esses resultados  so  coincidentes 
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com os encontrados por Prisco &  O'Leary  (1970) para semen-

tes de Phaseolus vulgaris L, em meio salinizado com NaCl. 

Essa independencia parece estar associada ao fato das  semen  

tes retirarem cerca de 60% de sua ggua de embebig6o inde-

pendente do nível de salinizag-go do substrato (Novikov, ci-

tado por Strogonov, 1964). 

As plantas tiveram seu vigor diminuido com a elo-

vago da salinidade (Tabela IV, Figuras 2 e 3). 0 Na
2
SO
4 

tambóm inibiu mais o vigor das plAntulas de sorgo do que o 

NaCl. Estes resultados concordam com os obtidos com sorgo 

por  Evans  &  Stickler  (1961) e com outras especies  (Farmer  &  

Moore)  19663  Frisco  &  O'Leary,  1970). Os sais causaram uma 

reducfgo no crescimento m6dio das pl"gntulas, estando este 

efeito associado a alteragOes no metabolismo, acarretando, 

como conseqUencia, diminui0o no vigor das pl'gntulas (Ser-

geev, citado por Strogonov, 1964). 

A previa embebiggo das sementes em égua destilada 

n"go foi suficiente para sobrepujar os efeitos inibitórios 

do NaC1 sobre a germina0o (Tabelas V e VI), mas este trata 

mento sobrepujou, parcialmente, os efeitos inibitórios do 

Na
2
SO

4 
(Tabelas VII e VIII).  Lyles  &  Fanning  (1964) conse-

guiram, por meio de pró-embebi0o em agua destilada, sobre-

pujar os efeitos inibiterios do NaCl na germinag'go de sorgo, 

mas usaram outra variedade e níveis de salinidade mais bai-

xos. A pre-embebi0o em NaCl, durante 12 horas, no foi su- 



40 

iiciente para inibir a germinag-ao (,7abe1a \j). Isto demons-

tra que os efeitos deletgrios do NaC1 na germinaggo, deste 

cultivar de sorgo, no se concentram apenas nas etapas ini-

ciais do processo germinatiVo, mas ocorrem, principalmente, 

apcis a emergEncia da radfcula. Jg no caso do Na
2
SO

4 
a sim-

ples prg-embebiggo neste sal, durante 12 horas, foi sufici-

ente para inibir o processo  germinative,  uma vez que houve 

diferença estatisticamente significativa, entre as sementes 

prg-embebidas em Na2SO4  (por 12 e 24 horas) e germinadas em  

ague  destilada e aquelas  pr -embebidas e germinadas em agua 

destilada (Tabela VIII). Estes resultados confirmam, mais 

uma vez, a maior toxidez do Na
2
SO
4 

e demonstram que seus 

feitos inibitOrios jg  so  aparentes mesmo durante a embebi-

cgo. 

As sementes  pr -embebidas em GA ou BA e semeadas  

am  ggua destilada no apresentaram modificagEes nas sues 

percentagens de germinaggo, quando comparadas com sementes  

pr -embebidas e semeadas em 5gua destilada (Tabelas IX e X). 

Entretanto, quando as sementes foram semeadas em NaCl ou 

Na
2
SO
4 

pr6-tratemento com quaisquer dos hormanios cita- 

dos, sobrepujou, parcialmente, os efeitos 1n1bit5rios dos 

sais na germinaggo (Tabelas XI, XII, XIII e XIV). 0 efeito 

do GA na elevaggo da percentagem de germinaggo de sementes 

germinadas sob condigOes de  "stress",  foi observado anteri-

ormente por  Evans  &  Stickler  (1961), para sementes de sorgo 
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2 por  Sarin  & Norayanan (1968), para sementes de trigo. Os 

sais parecem inibir a síntese e/ou atividade de enzimas hi-

droliticas necessérias ao processo germinativo (Sarin  & 

Ncrayanan, 1968), enquanto que, o GA e/ou BA parecem sobre-

pujar, parcialmente, este efeito. Esta hipetese parece  vii-

vai, no se pelos dados obtidos, mas também, por se saber,  

quo  GA promove a síntese de hidrolases em sementes de algu-

mas gramineas  (Salisbury  g  Ross,  1969;  Leopold  & Kriedemann, 

1978) e que citocininas eliminam o efeito de certos inibido  

roe  da germinag.6o  (Khan at al.,  1971). 

As pintulas provenientes de sementes  pre-embebi-

das em GA ou BA e semeadas em égua destilada apresentaram 

menor comprimento radicular médio do que as  pre-embebidas e 

semeadas em 5gua destilada (Tabela XV, Figura 4). A inibi- 

go  do crescimento radicular por GA pode ser interpretado 

como devida a concentragOes supra-6timas desta hormanio, 

pois como sabemos, as giberelinas  so  sintetizadas nas ex- 

tremidades das raizes  (Jones  S  Phillips,  19665 Leopold  & 

Kriedemann, 1975) e aplipagaes exOgenas deste hormanio PD-

dam resultar na elevag'ao exagerada na concentragao do mes-

mo, que como conseqTencia pode inibir o crescimento radicu-

lar. A inibi0o devida a BA foi também observada por outros 

autores estudando vérios tipos de citocininas (Wilkins,  

1969). 
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Tanto NaCi como Na
2
SC inibiram o crescimento ra-

dicular. Esta inibig5o foi aumentada quando as sementes fo-

ram pr6-embebidas em GA ou BA (Tabela XV, Figuras 5 e 6). 

Isto pode ser devido ao fato dos sais estarem inibindo a 

translocago destes horm8nios e aplioag.6es ex6genas de GA 

ou BA elevarem a concentrago no sistema radicular a nf-

veis supra-ótimos, de modo a iniLiir, ainda mais, o cresci-

mento das raizes. Esta inibigo da translocaQFJo de horma-

nips pelos sais 6 melhor evidenciada quando examinamos os 

efeitos sobre o crescimento da parte  area. Neste caso a 

inibig"ao do crescimento, ao contrrio do ocorrido com as 

rafzes, foi parcialmente revertida pela adiço de GA, fato 

este, concordante com os dados obtidos por  Evans  &  Stickler  

(1961) em trabalho semelhante com quatro variedades de sor-

go, sob condicCes de  'stress"  de a'gua causada por D-manitol. 



RESUMO 

Excessos de sais solveis no substrato t3m aço 

inibitOria sobre a germinag5o crescimento das plantas. 

Com este trabalho tentamos sobrepujar esses efeitos da  sail  

nidade excessiva na germinag5o de sementes de sorgo  (Sor-

ghum  bicolor (L) Moench), pela pre-embebig5o das sementes 

em 5gua destilada, cido giborelico ou benzil-adenina. 

As sementes foram germinadas em solugaes de NaC1 

e Na
2
SO

4 
que variaram de 0 bar (egua destilada)  at  -6 bar, 

para a determinag5o da dose letal (DL50). Para o primeiro 

sal a dose letal (0L50) ficou em torno de -4,9 bar e para 

o segundo em torno de -3,8 bar. As sementes eram considera-

das germinadas quando, no sexto dia de germinag5o, apresen-

tavam, no mínimo, 1,0cm de radícula e 1,5cm de parte aérea. 

As que apresentavam tamanhos inferiores a esses limites 

eram consideradas sementes com radícula emergida e as que, 

algm do entumescimento, n5c apresentavam nenhum sinal de 

germinag5o, eram consideradas sementes duras. 

Os sais, 1 proporg5o que aumentavam de concentra-

go,  diminuiram a germinag5o das sementes, tendo Na
2
SO
4 

a-

presentado-se mais tOxico do que o NaCl. Os sais no tive-

ram efeitos significativos no nilmero de sementes com rat:lieu 

ias emergidas, enquanto que, seus efeitos sobre a germinag5o 

das sementes e vigor das pl5ntu1as foram proporcionais a 

43 
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concentrago salina do substrato. 0 Na2S0, foi mais tóxico  

dc  que  o NaCl. 

As sementes foram  pre-embebidas em 6gua destilada 

durante 12 ou 24 horas para verificar possíveis mudanças na 

percentagem de germinago, quando germinavam em meio sali-

no. A pre-embebigo em 5gua destilada e posterior semeadura 

em meio salinizado por NaC1 (DL50) no minorou os efeitos 

inibitgrios desse sal. A pre--embecig5o das sementes em ggua 

destilada, entretanto, elevou parcialmente a germinag5o, 

quando o meio era salinizado pelo Na
2
SO

4 
(DL50). 

Doses de 100mg/.,e_ de Acido giberelico ou 50mg/t de 

benzil-adenina foram tambem utilizadas, em pre-embebig.60,  

durante 24 horas com a finalidade de testar se os hormanios 

eram capazes de diminuir os efeitos inibitOrios dos sais na 

germinag"ao. Pre-embebig5es em  gold°  giberelico ou benzil-a-

denind reverteram, parcialmente, os efeitos inibitOrios dos 

sais na germinag'ao, no havendo entretanto, diferença entre  

pre-embeber com um ou com c outro hormanio. 

Os sais reduziram o vigor das pintulas, diminuin 

do-lhes os comprimentos medios da radfcula e da parte  area.  

Quando as sementes foram  pre-embebidas em soluço de  gold°  

giberalico e semeadas em meio com ,.gua destilada, produzi- 

ram plintulas com radicula de comprimento reduzido e parte  

area  mais alongada. Benzil-adenina aplicada nas mesmas  con  

digOes apresentou resultados identicos, porem menos pronun- 
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ciados. Estes resultados  so  concordantes com a literatura 

consultada que considera o Acido giberélico um hormOnio  con  

trolador do crescimento caulinar. A pré-embebigAo das  semen  

tes em soluço de Acido giberelico ou bonzil-adenina inibi-

ram, ainda mais, o crescimento radicular em meio salino;  en  

quanto que  Acid°  giberélico promoveu parcialmente, o cresci 

mento médio da parte aérea, a pre-embebigAo em benzil-adeni 

na, praticamente, no teve nenhuma influencia. Os sais pare 

cem impedir a translocagAo dos hormOnios da raiz, local on-

de  so  produzidos, para a parte aérea onde promovem o cres-

cimento. Isto sugere que a aplicagAo excigena dos hormanios 

supre as necessidades da parte  area,  enquanto eleva seus 

teores a niveis supra-étimos na radfcula, inibindo seu ores 

cimento. 
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