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R E S U M O 

Objetivando verificar e quantificar os efeitos do estresse hidrico durante 3, 4, 5 e 

6 dias,sendo a planta submetida 47 dias apos a sua emergencia, e a natureza do estresse 

(excesso e deficiencia), em um novo genotipo de algodao herbaceozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Gossypium 

hhsutum L. raca latifolium Hutch) , o cluster (cl), que e um gene recessivo que con fere 

ao algodao uma fibra de cor marrom escuro e com ramos curtos, conduziu-se um 

experimento em casa de vegetacao em Campina Grande, PB, na sede da Embrapa 

Algodao no ano de 2003. Utilizou-se um delineamento de blocos ao acaso com seis 

repeticoes, em esquema fatorial 2x4+1 (testemunha absoluta, sem estresse). Estudou-se 

as variaveis fisiolcgicas e bioquimicas das plantas. A unidade experimental constou de 

uma planta em vaso plastico com capacidade de 15 litros, o substrato utilizado foi uma 

mistura de solo com esterco de curral, na proporcao de 10:1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O genotipo foi sensivel ao 

estresse hidrico dependendo da variavel observada. A taxa fotossintetica foi reduzida 

em cerca de 26,42%, independente da duracao e do tipo de estresse. A respiracao 

oxidativa nao foi tao alterada quanto a fotossintese e a enzima invertase teve sua 

atividade reduzida em cerca de 28% em relacao a testemunha e a enzima 13-amilase teve 

incremento de sua atividade em mais de 50%, ambas independente dos fatores 

estudados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PALAVRAS-CHAVES: algodao colorido; alteracoes fisiologicas, estresse hidrico. 
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I - INTRODUCAO 

A cultura do algodao e explorada economicamente em varios paises do 

mundo em uma area superior a 32 milhoes de hectares, producao e consumo de quase 

20 milhoes de toneladas, e produtividade media de 654 Kg de fibra/ha (International 

Cotton Advisory Committee, 2002). Na atualidade varias cultivares e linhagens sao 

sintetizadas em todo mundo, incluindo o Brasil, que se destaca no contexto 

internacional como sendo um dos grandes produtores e consumidores de fibra de 

algodao sendo que este insumo representa mais de 60% de nossos insumos texteis. 

No Nordeste e, em especial, nos Estados do Rio Grande do Norte, Paraiba, 

Pernambuco, Ceara, Piaui e Bahia, pode-se produzir um dos melhores algodoes do 

mundo, bastando apenas que o produtor siga as recomendacoes tecnicas para a 

conducao da cultura, especialmente na colheita, para obter tipos superiores de algodao, 

sendo contraria das demais regioes produtoras do Brasil e do mundo, em cuja maioria. 

predominam algodoes dos tipos 5 e 6, em se tratando de padrao de qualidade, no 

Nordeste pode-se obter Facilmente produto dos tipos 3 e 4, de "bom" para cima : pois o 

clima seco, quente e a alta luminosidade favorecem a obtencao de tipos melhores, mais 

procurados no mercado global do algodao (SEBRAE, 1995; Matos, 1996; Ferreira, 

1997). 

Do algodoeiro quase tudo e aproveitado, principalmente a Fibra e a semente. A 

fibra, principal produto do algodao, possui varias aplicacdes industriais, dentre as quais 

pode-se citar: confeccao de Fios para tecelagem de varios tipos de tecidos, preparacao de 

algodao hidrofilo para enfermagem, confeccao de feltro, cobertores e estofamento e 

outros (Correa, 1989). Ja a semente do algodao e rica em oleo, que depois de refinado, e 

utilizado na alimentacao humana e na fabricacao de margarina e sabao (Carvalho, 

1996). 

O algodoeiro herbaceo e um fitossistema de metabolismo fotossintetico C3, 

ineficiente, com elevada taxa de fotorrespiracao, com razoavel nivel de xerofitismo e 

sensivel ao estresse anoxitico ou hipoxitico (Almeida et al 1992, Beltrao & Azevedo, 

1993, Souza et al, 1997). Entre os novos genotipos que estao sendo obtidos via 

melhoramento genetica convencional, destaca-se os de fibra de cor, em especial marrom 



e mais recentemente dotados de ramos frutiferos atrofiados denominados de "cluster", 

devido a existencia de um gene (Percy & Kohel, 1999). A Embrapa Algodao via seus 

pesquisadores da area de melhoramento genetico desenvolveram um genotipo que 

apresenta fibra de coloracao marrom escuro e bem uniforme e possuidora de ramos 

frutiferos curtos e sem ramos monopodiais (vegetativos), estando ainda em fase de 

testes e de incorporacao de um outro gene, para ter a semente comestivel (humanos), 

sem gossypol, denominado de "Glandless". 

Considerando que a cadeia do algodao colorido tende a se ampliar na Paraiba e 

nos demais estados do Nordeste brasileiro novas cultivares surgem a cada ano, como o 

cluster precose marrom, CNPA 92-1-2, CNPA 92-3-1 entre outras, e que surge entao a 

necessidade de se conhecer, aspectos do metabolismo de tais genotipos que possam 

estar vinculadas a produtividade e qualidade de fibra, bem como os aspectos 

ecofisiologicos devido aos estresses do ambiente (deficit e excesso), sendo fundamental 

desenvolver trabalhos que possam ampliar os conhecimentos sobre a variedade cluster 

". Com o intuito de se incorporar mais conhecimento sobre tal genotipo. 

envolvendo aspectos ligados a fisiologia e a bioquimica em condicdes hidricas ditas 

"normais" e estressantes de agua no meio edafico, um experimento de casa-de-

vegetacao foi conduzido em Campina Grande, PB. 



2 - O B J E T I V O S 

2.1 - Ob j e t iv o Geral zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Avaliar as alteracoes na fisiologia e na bioquimica do algodoeiro herbaceo 

colorido marrom e de ramos curtos submetido ao estresse hidrico (deficit e excesso). 

2.2 - Objetivos Especificos 

Avaliar os efeitos do estresse hidrico nas variaveis, considerando o algodao libra 

marrom de ramos curtos: 

• Fotossintese liquida, 

• Respiracao oxidativa mitocondrial; 

• Amido; 

• Acucares soluveis; 

• Proteinas soluveis, 

• Invertase; 

• [3- Amilase; 

• Potencial hidrico foliar. 



4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 - REVISAO BIBLIOGRAFICA 

3.1 - llistorico 

As primeiras referencias historicas do algodao vem de muitos seculos antes de 

Cristo. Em escavacSes arqueologicas nas ruinas de Mohenjo-Daro, no Paquistao, 

encontrou-se vestigios de tela e cordao de algodao com mais de 5.000 anos. Na 

America, vestigios encontrados no litoral norte do Peru evidenciam que povos milenares 

daquela regiao ja manipulavam o algodao, ha 4.500 anos. Com os Incas, o artesanato 

textil atingiu culminancia, pois amostras de tecidos de algodao, por eles deixados, 

maravilham pela beleza, perfeicao e combinacao de cores. Parece que as primeiras 

referencias escrit2C ao algodao acham-se no codigo de Manu (700 ac). Herodoto (450 

ac) e outros autores antes de Cristo mostram as Indias como o centra da cultura e 

manufatura do algodao. No Egito, no Sudao e na Asia Menor o algodao tambem foi 

introduzido ha seculos antes de Cristo. Na Europa ele apareceu no segundo seculo de 

nossa era pelos Arabes; a palavra "algodao" nas linguas lalinas. assim como no Ingles, 

tern origem do arabe "al coton". Nos Estados Unidos, o algodao apareceu como cultura 

comercial por volta de 1785 na Carolina do Sul e na Georgia. Outros paises, entretanto 

passaram tambem a ser grandes produtores de algodao, tais como: Russia, China, India, 

Paquistao, Egito, e o proprio Brasil, sem contar outras tantas nacoes menores produtoras 

(Passos, 1977). 

3.2- Algodao Herbaceo 

O algodoeiro herbaceo (Gossypium hirsutum L. r. latifolium Hutch) e uma 

planta de grande complexidade morfologica, com crescimento indeterminado; possui 

estrutura organografica singular com dois tipos de folhas, do fruto e do ramo (Beltrao & 

Souza, 1999). 

O algodoeiro herbaceo e resistente a seca, porem em regioes aridas e semi-aridas 

do Nordeste brasileiro, onde a seca e a deficiencia de umidade sao eventos comuns, 

pode ocorrer periodo de saturacao hidrico do solo, originando consequencias fatais para 



a cultura do algodoeiro, seja reduzindo o crescimento, o desenvolvimento ou a 

produtividade, seja alterando a qualidade do produto final, com a reducao da qualidade 

da fibra e das sementes (Ramey Jr,1986; Cherry, 1986; Delouche, 1986). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3- Algodao Colorido Marrom de Ramos Curtos 

Apesar de ser um gene conhecido ha muito tempo o cluster nao tern sido usado 

em cultivares comerciais. Trata-se de um fator recessivo (cl) que confere as plantas 

ramos curtos (GR1DI-PAPP, 1965) podendo ser vantajoso do ponto de vista 

agronomico, tais como superdensamento com incremento da taxa de crescimento da 

cultura e da produtividade. 

3.4- Estresse Hidrico 

Um dos fatores que mais limitam a producao biologica e economica na planta c 

o Estresse Hidrico 

O crescimento, desenvolvimento e produtividade das culturas sao afetados de 

varias maneiras, quando as mesmas estao submetidas ha algum Estresse Hidrico, mas 

estes deixam de ser prejudicados a medida que a umidade do solo atinge valores otimos. 

A forma com que o estresse hidrico afeta o crescimento e o rendimento da 

cultura varia de acordo com a especie e sua fase fenologica (Doorenbos & Kassam, 

1979). 

3.5- Deficit Hidrico 

Uma planta esta com deficiencia hidrica quando o seu conteudo d'agua decresce 

para niveis onde o crescimento e desenvolvimento sao afetados, provocando alteracoes 

em sua anatomia, morfologia, fisiologia e bioquimica (Kramer, 1969). 

Segundo Ferreira et al (1979) plantios de algodoes submetidos a deficiencia 

hidrica apresentam taxas de assimilacao liquida (TAL) e de crescimento relativo (TCR), 

inferiores ao algodoeiro irrigado. Para os autores, a reducao na taxa de assimilacao 

liquida, possivelmente, esta ligada a ocorrencia de uma menor eficiencia fotossintetica 



nas plantas; uma vez que isso expressa a fotossintese liquida media de todas as folhas na 

planta. 

Para Silva (1997) a deficiencia hidrica pode afetar negativamente as funcoes 

fisiologicas da planta (fotossintese e respiracao), alem de outras reacoes metabolicas, 

podendo, ainda, repercutir nas variacoes anatomicas (estomatos), no crescimento, na 

reproducao e desenvolvimento das plantas. 

Deficiencias hidricas severas durante a floracao podem deter completamente o 

crescimento, porem, com subseqiiente suprimento de agua o crescimento da cultura e 

recuperado e a formacao de floreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e retomada (Doorenbos & Kassam, 1994). 

Luz et al. (1998) estudando o efeito do deficit hidrico em diferentes fases de 

desenvolvimento do algodoeiro herbaceo, cultivar BR 1, sobre a produtividade, 

crescimento, parametros fenologicos da planta e eficiencia de uso de agua, constataram 

que a imposicao de deficit hidrico durante as fases de pre-floracao e 

noracao/irulilicacao. condicionou uma reducao na produtividade do algodao em caioco, 

em cerca de 4 8 % em relacao a testemunha. Segundo os autores, o tratamcnto em que 

irrigou apenas na fase de fioracao/IVulillcacao. apresentou produtividade da ordem de 

2.590 Kg. h"1 e a maior eficiencia de uso de agua (9200ton /ni ). 

3.6- Excesso Hidrico (Anoxia) 

Segundo Bharambe & Varade (1983) verificaram na variedade Gossypium 

arboreum que com sete dias de encharcamento do solo e as plantas com 35 dias da 

emergencia, fase de botao floral, ocorreram varias modificacoes no metabolismo das 

plantas, tais como: aumento de 54,6% no nivel de prolina, reducao de 67,8% na 

atividade da enzima-redutase do nitrato, e reducao de 50% na porosidade das raizes, 

alem do decrescimo de 60% na producao de frutos por planta. 

A producao da planta, que e resultado do seu complexo metabolismo, 

envolvendo producao e consumo de energia, via fotossintese e respiracao, sintese de 

proteinas, particao de assimilados e envolvimento hormonal, pode ser, assim, reduzida 

pelo estresse anoxitico, dependendo de sua magnitude e do estadio fenologico da 

cultura. Dependendo da cultivar, como o caso da Deltphine 16, o estresse anoxitico 

pode reduzir a producao em mais de 18% (Hodgson, 1982) com apenas 32 horas de falta 



de oxigenio nas raizes, na fase de botoes florais, ou mais, cerca de 38% com estresse de 

120 horas na mesma fase do desenvolvimento (Almeida et al.,1992). 

O algodoeiro herbaceo, mesmo representado por uma cultivar sintetizada para o 

cultivo em regioes mais chuvosas e em regime de irrigagao, como e o caso da CNPA 

Acala I, e sensivel ao estresse anoxitico do meio edafico, e os danos dependem da 

duracao do estresse e do estadio de desenvolvimento das plantas (Beltrao et al., 1997). 

O estresse anoxitico causou alteracoes na atividade da invertase, potencial 

hidrico e fotossintese da folha. Embora a fisiologia do algodoeiro seja alterada nos 

primeiros dias do estresse anoxitico do solo, entretanto as plantas podem se recuperar, 

apos a suspensao do encharcamento, dependendo da duracao da escassez dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O2  em que 

as plantas permaneceram (Souza & Beltrao, 1997). 

O encharcamento do sistema radicular, na maioria das plantas, causa reacoes 

precoces, tais como: murcha temporaria das folhas, reducao na taxa de crescimento do 

alongamento dos internodios e abscisao das folhas. relletindo num drastico disturbio do 

estado hormonal das plantas (Waering & Phillips, 1981) 
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4 - MATERIAL E METODOS 

4.1 - Localizacao da Area Experimental 

O experimento, constituido de nove tratamentos, foi estabelecido e conduzido, 

no periodo de Marco a Agosto de 2003, em condicdes de casa-de-vegetacao de vidro, 

pertencente a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria - Embrapa Algodao, 

localizada em Campina Grande, Estado da Paraiba. O municipio esta localizado nas 

seguintes coordenadas geograficas: Latitude 7° 1 3 ' H " S , Longitude 35° 52 '31"W e 

Altitude de 550m. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Canaltur (2004) 

4.2 - Clima, Solo e Agua de Trrigacao 

Campina Grande esta situada no chamado Agreste da Borborema, apresentando 

clima quente e umido com chuvas de marco a agosto e estiagem de setembro a fevereiro 

(GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, 1987). As temperaturas medias variam de 

17 a 30°C e a precipitacao pluviometrica anual media e de 802,7 mm, com evaporacao 

total de 1417mm e insolacao anual total de 2224 horas (INMET, 1992). 

Os solos da regiao sao do tipo Solonetz solodizado textura media, Vertissolo, 

Regossolo distrofico, solos Litolicos eutroficos (Carvalho, 1982). 
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O solo utilizado no substrato do experimento foi um Regossolo. 

No interior de casa-de-vegetacao a temperatura media diaria foi de 28°C e a 

umidade do ar (UR % ) , media de 75%, mensurada com um termohigrografo. 

Os vasos foram irrigados com agua de abastecimento urbano, colocando a 

quantidade necessaria para nao softer estresse hidrico proximo da capacidade de campo, 

a testemunha nao sofre tratamentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 - Variedade 

Utilizou-se um novo genotipo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Gossypium hirsutism L. raca latifolium Hutch., 

possuidor de genes especiais sendo um que fornece a cor marrom, de carater dominante 

(Freire, 2000) e o gene "cluster" de natureza recessiva (Percy e Kohel, 1999) que 

confere a presenca de ramos frutiferos (simpodiais) curtos, como pode ser observado na 

Figura 1. Neste genotipo tambem esta sendo incorporado mais um gene de carater 

dominante para o fator "glandless", (Dr. Luiz Paulo de Carvalho, pesquisador da 

EMBRAPA, dia 20 de Janeiro de 2003), ou seja, a planta sem glandulas de gossypol 

(complexo de 15 substancias de natureza fenolica que faz com que algodao seja toxico, 

em especial para monogastricos), sendo quimicamente alcaloides (Cherry & Leffler, 

1984). 

Figura 1. Aspccto geral de um especimc do genotipo testado. Precoce cluster marrom. Campina Grande. 

PB. 2003. 
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4.4 - Del in earn en to 

Os nove tratamentos foram delineados em blocos ao acaso com seis repeticoes, 

com esquema de analise fatorial misto 2 x 4 + 1 , sendo os fatores dos tipos (natureza do 

agente estressor) do estresse hidrico, excesso (anoxia) e deficiencia hidrica e quatro 

tempos de duracao do estresse, 3, 4, 5 e 6 dias, mais um tratamento adicional, 

denominado de testemunha sem estresse hidrico. 

4.5 - Metodologia 

O periodo do experimento foi de Marco a Agosto de 2003, sendo aplicado os 

tratamentos com 47 dias apos a emergencia da planta. 

Foram mensuradas as seguintes variaveis: fotossintese liquida, medida em 

discos foliares retirados da quinta folha a partir do apice da planta. utilizando-se uma 

sonda de oxigenio a metodologia descrita por Walker (1957) e tambem a respiracao 

oxidativa mitocondrial. avaliada pela mesma metodologia usada na fotossintese. 

potencial hidrico foliar em folhas completas da mesma posicao e idade fisiologica em 

todos os tratamentos, usando-se uma camara de pressao do tipo PMS Instrument 

Company Corvallis Oregon. Os teores de amido, acucares soluveis e proteinas soluveis 

nas folhas, pelos metodos de McCready et al. (1950), Ashwel (1957) e Lowry et 

al.(1951), respectivamente, e as atividades das enzimas p-amilase e invertase, pelos 

metodos descritos por Bernfeeld (1955). Os dados das variaveis mensuradas foram 

submetidos a analise de variancia, e utilizou-se o teste de Tukey ao nivel de 5% de 

probabilidade com teste de media (Gomes, 1985). 

4.6 - Unidade Experimental 

A unidade experimental constou de uma planta em vaso plastico com capacidade 

de 15 litros, o substrato utilizado foi uma mistura de solo com esterco de curral, na 

proporcao de 10:1. 
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5 - RESULTADOS E DISCUSSAO 

Na Tabela 1, podem ser observados os resumos das analises de variancia dos 

dados das variaveis mensuradas no experimento, evidenciando-se que o contraste 

fatorial vs testemunha foi significativo para quase todas as variaveis estudadas, 

evidenciando os efeitos do estresse hidrico no genotipo em estudo, independente da 

natureza do estresse e do periodo de duracao do mesmo. 

Tabela 1. Resumos das analises de variancia das variaveis Fotossintese (umoles 

Ch/rm/s), respiracao (umoleszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Oi/mi/s), Amido (mg de glucose g-i MS-i), Aciicar (mg de 

glucose g-i MS-i), Proteina Soluvel (ug de proteina/crm AF), Invertase (mg de glucose 

crm AF h i ) , f3-Am«lase (mg de glucose crm AF h i ) e Potencial Hidrico (bar) em func5o 

do Estresse Hidrico em dias. Embrapa -Algodao. Campina Grande, 2003. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadrado medio 

Fonte de Fotossintes Proteina zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB- Potencial 

variacao GL e Respiracao Amido Acucar Soluvol InveMase Amilase Hidrico 

Dias (D) 3 37,61ns 2,42ns 660,90ns 135,68* 135,68ns 4850,53ns 237,32ns 92,10ns 

Estresse (E) 1 356,76" 1,92ns 4112,20** 124,59* 124,59ns 33252,03** 82,24ns 994,63** 

DxE 3 31,78ns 5,86* 165,49ns 72,70ns 72,70ns 1812,21ns 293,19ns 23,86ns 

Fatorial x 

Test. 1 263,33* 0,41ns 1047,67ns 290,41** 7167,60ns 15313,40** 905,70* 312,63** 

Tratamento 8 103,53 3,39 1817,71 127,25 6298,05 15669,58 283.66 206,89 

Bloco 5 184,59 10,36 514,97 195,29 6407,82 6211,02 308,32 27,83 

Residuo 40 47,24 1,86 572,82 33,72 3756,44 1931,83 199,83 36,17 

Total 53 - - - - - - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

C.V. (%) - 33,74 22,54 51,96 18,65 13,03 22,69 47,29 43,83 

'Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F; 
** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F; 
n s nao Significativo pelo teste F. 

. A variavel taxa respiratoria apresentou interacao significativa ao nivel de 5 % 

de probabilidade pelo teste F entre os fatores estudados (Tabela 1) e assim foi realizado 

o desdobramento que consta, da Tabela 2. 



TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2. Analise de variancia (Quadrado medio) do desdobramento da respiracao 

(umoles CVrrAs), em funcao do estresse hidrico em dias. Embrapa - Algodao. Campina 

Grande, 2003. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte de Variagao GL Respiragao 

Dias 3 2,424 

Estresse dentro de 3 dias 1 5,894 ns 

Estresse dentro de 4 dias 1 0,407 ns 

Estresse dentro de 5 dias 1 12,000 * 

Estresse dentro de 6 dias 1 1,216 ns 

Estresse 1 1,928 

Dias dentro Estresse( Excesso) 3 7,425 * 

Dias dentro Estresse (Deficit) 3 0,862 ns 

Fatorial x Testemunha 1 0,407 

Tratamento 8 3,399 

Blocos 5 10,358 

Residuo 40 1,858 

Total 53 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

•Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F; 
** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F; 
"s nao Significativo pelo teste F. 

Considerando a respiracao, na Tabela 3 pode ser visto que com o excesso de 

agua no solo e consequente efeito anoxitico, a respiracao tendeu a ser maior com o 

aumento da duracao do estresse hidrico, devido possivelmente a um temporario 

ajustamento no metabolismo das plantas para sobreviverem. 

Tabela 3. Valores medios do desdobramento da variavel respiracao em funcao do 

estresse hidrico em dias. Embrapa Algodao. Campina Grande, 2003. 

DIAS 

Estresse 3 4 5 6 

Excesso 7,06aA 5,97aAB 4,36bAB 5,88aB 

Deficit 5,66aA 6,34aA 6,36aA 6,52aA 

Na linha media seguida de mesma letra maiuscula e na coluna medias seguidas de mesma letra minuscula nao diferem entre si 

estatisticamente pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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Tabela 4. Valores medios das variaveis mensuradas no experimento em funcao do 

estresse hidrico em Dias. Embrapa Algodao. Campina Grande, 2003. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Proteina 

Fatores Fotossintese Amido Acucar Soluvel Invertase Potencial Hidrico (3 - Amilase zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dias 
3 21,14 54,90 27,43 448,10 154,60 10,79 30,51 
4 19,20 33,54 34,22 464,74 241,27 14,33 31,22 

5 20,17 70,43 34,32 481,37 131,96 16,04 28,69 

6 17,04 31,61 3185 502,94 222,92 17,12 34,92 

Estresse 
Excesso 22,31a 43,91a 30,28b 452,41a 197,74a 10,02b 29,11a 

Deficit 16,86b 51,33a 33,64a 496,16a 177,63a 19,12a 33,56a 

Fatorial 20,37b 47,32a 31.96a 474,29a 187,69b 13,72a 31,34a 

Testemunha 26,61a 33,61a 24,58b 437,63a 241,27a 6,92b 18,31b 

Medias seguidas pela mesma letra (na coluna) nao diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Com relacao as demais variaveis computadas na Tabela 4 podem ser vistos os 

resultados obtidos, com praticamente poucos eleitos da duracao do estresse, 

independente de ser por excesso ou por deficiencia. O excesso de agua no solo reduziu a 

taxa fotossintetica e o potencial hidrico foliar bem mais do que a deficiencia hidrica, 

prejudicando mais o metabolismo das plantas. O estresse hidrico reduziu a atividade da 

p-amilase e nao alterou os teores de proteinas e de amido nas folhas, diferente do que 

foi verificado por Souza et al.( 1997) com a cultivar CNPA 7 H. 

Nas Figuras 2 e 3 tem-se a relacao entre os teores de amido e de aciicares 

soluveis com a duracao de estresse hidrico, respectivamente, independente da natureza 

do agente estressor, por deficit hidrico ou excesso (anoxia), com deficiencia de 

oxigenio. O teor de amido, que e uma substancia de reserva, varia de acordo com o 

tempo de estresse, denotando a capacidade de ajustamento osmotico da planta do 

algodao herbaceo. Ja os acucares soluveis, que sao osmoticamente ativos, regula o 

potencial hidrico interno das plantas alterando o gradiente do potencial hidrico no 

sistema solo-planta-atmosfera. 
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Teor de Amido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2- Relacao entre o teor de amido e o tempo de duracao do estresse hidrico. 

Campina Grande, 2003. 

Figura 3. Relacao entre o teor de acucares e o estresse hidrico. Campina Grande, 2003 
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6 - C O N C L U S O E S 

• O genotipo de algodao herbaceo denominado provisoriamente de Precoce Cluster 

marrom mostrou-se sensivel ao estresse hidrico. tanto por deficiencia, como por 

excesso, 

• O genotipo em estudo teve sua taxa fotossintetica reduzida em mais de 2 5 % quando 

foi submetida ao estresse hidrico, independente da natureza do agente estressor (deficit 

ou excesso) e da duracao dele, de tres a seis dias; 

• A taxa respiratoria na condicao de excesso de agua no ambiente edafico foi aumentada 

com o incremento da duracao do estresse hidrico de ties para seis dias, fato que nao 

ocorreu na condicao de estresse por deficiencia hidrica; 

• Os teores de amido e de proteinas nas folhas do genotipo em estudo nao foram 

alterados pelo estresse hidrico, tanto por deficiencia como por excesso. 
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