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IN-MU:147,0 

0 feijão-de-corda, Vigna zinen4i4 (L.) Savi uma  le  

guminosa difundida em varios  parses  sendo cultivada, principal 

mente, na  Africa.  

Foram identificados dois centros primarios de dispar  

so  da cultura, um na fndia e o outro na EtiOpia, e um centro 

secundario na China. No Brasil o feijão-de-corda E cultivado 

em quase todos os Estados do Nordeste. 

A despeito de ser uma excelente fonte de proteínas, 

de calorias e de relevante imporCancia social, ainda 6, carac-

teristicamente, uma cultura de subsist.ancia e, como tal, predo 

minantemente cultivada por pequenos agricultores. As sementes 

utilizadas para plantio  so,  via de regra, uma mistura de ti-

pos ou variedades guardadas de um ano para o outro em pequenos 

depesitos. 0 sistema de produção empregado pela maioria dos 

agricultores o de cons-Orcio, sendo o milho, o algodão 

reo e a mandioca as culturas mais utilizadas nessa pratica. 

A deficiZncia no controle sistematico de  ?ragas  e do 

enças, a distribuigão irregular das chuvas, a adoço de espaça 

mentos inadequados a a utilização de variedades de baixo poten 

cial  genetic°  (1) são referidos como os principais fatores li-

mitantes da produção. 

(1) Relatario: Aspectos da Cultura do Caupi, Vigna zinen4i4 
(L.) Savi, no Norte e Nordeste do Brasil, discutidos na 
Reunião de 02 a 05 de agosto de 1977. Fortaleza - Ceara. 
Patrocinada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecul-
ria - EMBRAPA e Universidade Federal do Ceara. 

1 
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Desse modo, ainda que superadas as dificuldades rela 

tivas ao manejo inadequado da cultura, a produtividade conti-

nuara a ser limitada pelo baixo potencial  genetic°  das varieda  

des.  Cabe, portanto, aplicar paralelamente, considerevel esfor  

go  cientifico no melhoramento  genetic°  dessas variedades. Essa 

tarefa g em parte facilitada pela ampla variabilidade genetica 

que parece existir na especie, aliando-se a isso o fato de as 

variedades locais no terem sido  at  o momento, objeto de sele 

gao e melhoramento intensivos. Oriundas de selegao natural com 

pouca ou nenhuma interfergncia do homem, essas variedades de 

cultivo regional constituem mataria-prima capaz de responder 

prontamente a selegao, quando adequadamente conduzida. 

A tese proposta neste trabalho g a de que pouco ou 

nada se conhece da variabilidade genetica das variedades regio 

nalmente cultivadas e de sua resposta a pressao seletiva e ao 

melhoramento  genetic°  com respeito a produgao de sementes e ou 
tros caracteres que as tornam especialmente adaptadas ao meio 

ecolggico dominante na regiao. 

O presente trabalho teve por finalidade estimar  al 

guns  parametros geneticos de importancia para a escolha judi-

ciosa do metorlo (ou mgtodos) da melhoramento mais adequado ao 

feijao-de-corda. A identificagao de características que possam 

ser usadas como  indices  na selegao para aumento da produtivida 

de da cultura foi tambem considerada atraves do estudo das in-

terrelagges entre varias características agrongmicas. 



REVISÃO DE LITERATURA 

1. Aspectos Gerais do Sistema de Produção 

1.1. A nível da comunidade vegetal 

Muitos são os fatores que contribuem para a formagãc 

final da produção, especialmente das plantas cuja colheita e a 

semente. 

Segundo LOOMIS, WILLIAMS e  HALL  (1971) os modelos de 

produção de uma comunidade vegetal  fern  sido desenvolvidos en  

torno dos principais processos de trocas entre a comunidade ve 

getal e o ambiente, e particular atenção tem sido dada a  mode  

los relacionados coma transfer'encia aerodinãmica de calor sen 

sivel e calor latente, CO2  e  momentum  entre a cultura e a at-

mosfera, interceptagão da luz e fotossintese, ciclo de nutrien 

tes, crescimento da planta e manipulação da colheita. 

CLAWSON (1969) reconhece que são muitos os fatores 

necessários ao sucesso na produção agricola e considera os se-

guintes como principais: 

- uma planta capaz de produzir com efici.encia um  pro  

duto  ail  e desejado pelo homem; 

- um solo capaz de fixar a planta e prover a umidade 

suficiente ao seu desenvolvimento, preferivelmente 

com nutrientes que sejam úteis ao seu crescimento 

— outras fontes de nutrientes minerais (fertilizan- 

tes) em outras ireas, que possam ser aplicadas 

quando necessirio; 
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- adequado suprimento de agua de precipitação natu-

ral ou irrigaçao artificial; 

- um razoavel controle de pragas, doenças, ervas da-

ninhas e outros rivais ou inibidores alem de mui-

tos outros fatores. 

THORNE (1971) afirma que os fatores fisiolOgicos li-

mitantes da produqao sao aqueles qne determinam como as cultu-

ras convertem eficientemente os recursos limitados de CO2  e 1112 

em carboidratos, e como cada um destes transporta-se dentro 

dos Orgios de reserva que constituem a parte atil e econSmica 

da cultura. 

Da mesma maneira LOOMIS, WILLIAMS e  HALL  (1971) con-

sideram o sistema de "produçao agricola como sendo basicamente 

o sistema fotossintetico, associado sua eficiencia na conver  

so  da energia solar em termos de produtividade primaria e uti 

lidade da produção final. 

MITCHEL (1972) relacionou a densidade do Atand, ori- 

entagao das folhas nas variedades e extenso da fileira como 

responsaveis por um aumento do potencial de produção das cultu 

ras. 

BLACKMAN (1959) citado por MARTINEZ (1968) e MITCHEL 

(1972) concluiu que se os nutrientes e a agua estão disponi- 

veis em quantidades suficientes, entao a luz se converte no 

principal fator limitante da produgao. 

1.2. A nivel fisiolOgico-genetico 

Segundo WALLACE (1975), o melhoramento eficiente de 

variedades de rendimentos mais altos exige uma extensa compre- 

ens-Slo do sistema (a soma de todos os processos e de todos os 



componentes dos processos) que conduz a expressao fenotipic 

do rendimento, resultado final do sistema (Quadro 1). 

O Quadro 1 mostra que o rendimento e afetado por to 

dos os gens nucleares e produtos citonlasmaticos. A execuça, 

do "programa" contido em cada gen e posta em ação pela protei. 

na, ou seja, a enzima cuja sintese e controlada por este gen. 

0 produto final do sistema e resultante da integra  

çao de todos os processos fisiolOgico-geneticos, que ocorren 

sequencial ou paralelamente, conduzindo assim a expressão fenc 

tipica do rendimento. 

De acordo com o mesmo autor, a complexidade da anali 

se do sistema e  maxima  ao nivel molecular (milhares de compo-

nentes das enzimas a-serem analisados), media, se os componen-

tes fisiolOgicos são considerados e  minima,  se apenas o produ-

to final do sistema e analisado. Para tal, poderio ser realiza 

das observaçOes nas caracteristicas morfolOgicas resultantes 

da integragão dos processos fisiolegico-geneticos da planta 

que podem ser obtidas atraves de determinag6es biometricas, e 

analisadas atraves de procedimentos geneticos e estatisticos. 

Estas caracteristicas constituem os componentes do sistema de 

produção que poderão ser classificados de acordo com a sua im-

portancia na formação do produto final  economic°  (p.  ex.  produ 

gão de sementes), e poderão ser analisados em conjunto ou iso-

ladamente, com o objetivo de verificar no s a relaçao exis-

tente entre cada componente e o produto final, como as inter-

relaçOes que possam existir entre si. 
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Quadro 1. 0 Sistema FisiolOgico-Genaico como Expresso Fenotipica do Rendimento de um Cultivo. 

Componentes que Componentes que Componentes do Produto final 
interferem no siste colocam o fisio do processo 
sistana, ma em açao 1C;gicc sistema 

Gene 
vi 

A Enzima A 
It B 
I 

C 
1 V 

IV V 

It I 

---÷ 

Resposta ao fotoperlodo 
Dias para a maturaq7a.o 
Absorçlp de minerais 
Utilizaç-ao da gua 

B 
C ---+ 

---* 
11 Síntese de prcteinas 

---* 
77 Fotossintese  

---* 
11 V Area  foliar 

---* 
7 angulo da folha 
71 Espessura da folha 

7,  
---* 

IV V 

II 9 

Tamanho das caulas foliares 
Resistencia dos esttmatos 

11 Respirago (sem luz) 
---* 

II 9  Respiraç-L (com luz) 
Produto 

Citoplasma A Citoplasmaico t A Translocaq'Tio 
B 17 

Vt 

 Resistencia a enfermidades 

C C 
IV V 

IV N  
----++ 

N  

Fonte: WALLACE, 1975. 



2. Correlação dos Caracteres Fenol6gicos entre si e a Produ-

ção 

Os estudos de correlação entre os caracteres feno1O-

gicos e a produção, bem como as interrelaçOes entre estes exis 

tentes tem sido desenvolvidos como um esforço para orientar os 

trabalhos dos melhoristas de plantas, na seleção de linhas 

mais produtivas e menos vulneriveis aos agentes externos modi-

ficadores do ambiente. A literatura existente com Vigna no  Bra  

sil, a esse respeito, bastante restrita. 

Entretanto o assunto tem sido amplamente estudado 

nas principais especies cultivadas em todo o mundo. 

2.1. Leguminosas-(2) 

2.1.1. Vigna  sinews-Lis (L.) Savi. (Feijão-de-Corda, Cau 

pi, Macassar, etc.) 

SINGH e MEHNDIRATTA (1970) registraram, em varieda-

des promissoras, que os componentes de produção, numero de va-

gens por planta, niimero de sementes por vagem e peso de 100 se 

mentes tem um grande efeito direto na produção de sementes. A 

analise de regressão miltipla sugeriu que estes tr2s componen-

tes foram os mais importantes, contribuindo com aproximadamen- 

te 68% da variação da produção. A seleção baseada na função 

discriminante envolvendo o numero de sementes por vagem e o pe  

so  de 100 sementes foi 24,5% mais eficiente do que a seleção 

Algumas das especies leguminosas referidas nestu revisão - - 
nao tem um nome comum, que as identifiquem em Portugues, 
portanto foi necessgrio utilizar, em alguns casos, os no-
mes científicos da especie ou o de ori3em. 

(2)  
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para a produção de sementes. Quando a função discriminante se 

baseou nos  tres s  componentes, a seleção foi 33,3% mais eficien- 

te. 

(1970) encontraram quc, 

positiva e significati 

numero de sementes por 

TREHAN, BAGRECHA e SRIVASTAVA 

a produção de sementes se correlacionou 

vamente com o comprimento do pediinculo, 

vagem e numero de vagens por planta. 

ARYEETEY e LAING (1973) estudando os componentes de 

produção na F2 de um cruzamento  e em um ensaio de 22 varieda-

des,  verificaram que a produção por planta se correlacionou ne 

gativamente com o comprimento da vagem, porem positivamente 

com os outros componentes. 0 numero de vagens por planta mos-

trou-se consistentemente correlacionado com a produção. 

PATEL (1973) estudou seis componentes de produção em 

dez variedades e observou significativas correlaçOes entre a 

produção de sementes e a altura da planta, comprimento da va- 

gem, peso de 100 sementes, numero de ramos, niimero de vagens 

por planta eniimero de sementes por vagem. Destes, o numero de 

vagens por planta e o peso de 100 sementes pareciam os mais im 

portantes. 

DANGI e PARODA (1974) observaram nove caracteristi-

cas em 20 genOtipos em dois ensaios e verificaram que o numero 

de folhas por planta, numero de ramos por planta e crescimento 

do caule estavam altamente correlacionados genotipicamente com 

a produção de massa verde e materia seca. 0 teor de proteína 

correlacionou-se positivamente com a percentagem de digestibi-

lidade. 0 coeficiente de caminhamento (path-coebSicient) in- 

dicou que o numero de folhas por planta e o teor de proteína 

foram as mais importantes caracteristicas associadas com a  pro  

dução de massa verde por planta (forragem) e digestibilidade, 

respectivamente. 
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KHERADNAM e NIKNEJAD (1974) concluíram que, para o 

melhoramento do feijão-de-corda visando ao aumento na produção 

de sementes, o numero de vagens por planta e o numero de  semen  

tes por vagem tem um alto valor de seleção igual a produção de 

sementes por planta, enquanto o peso de 100 sementes e o mime-

ro de racemos por planta t'em um menor valor seletivo, e o nu-

mero de ramos por planta no tem nenhum valor seletivo. 

SUMMERFIELD (1975) determinou que a produção de se-

mentes e largamente dependente do numero total de nOs produzi-

dos  at  o inicio do florescimento ou logo depois, e do numero 

de vagens subsequentemente produzidas e retidas nestes nas. 

2.1.2. Pha4eotu4 vut9ati4 L. (feijão comum, feijão 

de arrancar,  etc.)  

COYNE (1968) utilizando os progenitores e geraçoes 

descendentes do cruzamento de tr. s cultivares de feijão comum, 

calculou os coeficientes de correlação simples e parcial entre 
_ 

a produção  ere  sementes e os componentes de produqao, numero de 

vagens por planta, nUmero de sementes por vagem e peso medio 

da semente, e entre pares destes componentes. Os resultados ob 

tidos indicaram alta correlação entre a produção total de se-

mentes e cada componente de produção, indicando que cada compo 

nente apresentava igual importãncia, exceto na F2 de um dos 

cruzamentos, em que o numero de vagens por planta foi mais im- 

portante do que os outros dois componentes. A produção total 

de sementes apresentou baixo coeficiente de correlação com 

peso medio da semente e o numero de sementes por vagem. 

CHUNG e GOULDEN (1971), com o objetivo de verificar 

o comportamento dos componentes de produqao em diferentes espa 

çamentos entre fileiras, encontraram que plantas em parcelas 



com um espaçamento de 2 polegadas (5,08cm) produziram 9 9 82 

mais do que as cultivadas em espaçamentos de 4 polegadas 

(10,16cm), porem s  oito variedades não diferiram Eignificati- 

vamente em suas produgees como resposta a diferentes espaçamer 

tos. Uma significante e positiva correlaçao foi observada en-

tre a produçao e numero de vagens por planta somente no segun- 

do espaçamento. Urna correlagao negativa e significativa foi 

observada entre o peso de 100 sementes e a produgae. Conclui-

ram  que o nUmero de vagens por planta e o componente de produ-

çao mais importante. 

RODRIGO e  ADAMS  (1972) estudando os efeitos diretos 

e indiretos e as interrelagees entre componentes de produção, 

chegaram _a concluso de que o numero de vagens por planta exer 

ce um efeito prepondeTante na produgao de sementes em todas as 

familias estudadas (F3 e F4). Verificaram ainda que o numero 

de folhas estava altamente associado ao numero de vagens - por 

planta, e o tamanho da folha exibia uma forte associagao com o 

tamanho da semente. 

Trabalhos desenvolvidos pelo CIAT (1974) indicaram 

que a produçao de sementes estava fortemente associada ao nume 

ro de vagens por planta e ao numero de sementes por vagem. A 

maior correlagao observada foi entre o numero de vagens por 

planta e o numero de racemos por planta. Verificaram tambem a 

existencia de correlação negativa entre o tamanho da semente e 

numero de racemos por planta, numero de vagens por racemo, nu- 
- 

mero de vagens por planta e numero de sementes por vagem. 

PANIAGDA E PINCHINAT (1976) estudando os criterios 

de seleçao para duas linhas puras de feijao (preto e roxo), ve 

rificaram que a produção de sementes correlacionou-se positiva 

e significativamente com o diemetro do caule, numero de nas, 

comprimento da vagem, numero de vagens por planta, numero de 



11  

sementes por vagem e peso m6dio da semente no feijao roxo, ex-

cetuando-se esta Ultima característica no feiiao preto. Neste, 

c peso me'dio de semente correlacionou-se com o diametro do cau  

le,  numero de nOs e numero de vagens por planta. Segundo estes 

autores, a seleção de plantas para elevadas produgOes deveria 

basear-se no numero de vagens por planta, numero de sementes 

por vagem e numero de tOs por planta. Em alguns casos, o com-

primento da vagem e o diametro do caule podem ser seleciona-

dos. 

BENNETT,  ADAMS  e BURC. (1977) objetivando determinar 

os componentes que contribuem na formação do numero de vagens 

por planta e que  so  mais sensíveis a densidade de plantio,bem 
como examinar as interrelagZes existentes entre eles, dividi-

ram o numero de vagens por planta nos seguintes componentes: 

- numero de vagens por racemo 

- numero de racemos por n6 

- ntimero de nOs por ramo 

- numero de ramos por planta. Submeteram as sete va-

riedades em estudo 'is densidades de 17, 21, 34 e 63 p1antas/m2  

e verificaram que somente o numero de racemos por nO e o nilme-

ro de ramos por planta foram significativamente reduzidos pe-

las altas densidades de plantio. No entanto, ambos os componen 

tes estao correlacionados positivamente com o numero de vagens 

por planta e negativamente correlacionados com cada um dos ou-

tros. Concluíram que um idiotipo de feijao para as condigOes 

de cultivo nas zonas temperadas, em cultura solteira, deveria 

ter um grande numero de n6s por ramo e tres a cinco ramos por 

planta. 
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2.1.3. PhazeotItz aufteta, Roxb. (Feijao mungo) 

SINGE  e MALHOTRA (1970), analisando oito caracterIE 

ticas em 75 variedades, verificaram que a produgao de sementeE 

estava positivamente correlacionada com o numero de racemoE 

por planta, comprimento da vagem, numero de sementes por vageu 

e o tamanho da semente. Uma analise de regresso maltipla indi 

cou que o tamanho da semente, numero de sementes por planta, 

numero de sementes por vagem e numero de vagens por planta  so  

as mais importantes características determinantes da produção. 

TOMAR, LAXMAN  SINGE  e SHARMA (1972) investigaram o 

efeito ambiental em 15 variedades cultivadas em duas estag6es 

(chuvosa e seca) e observaram que o numero de ramos estava po- 

sitivamente correlacionado com a altura da planta e o numero 

de vagens por planta. As correlagOes não diferiram muito entre 

as duas estaçOes, exceto aquelas entre numero de ramos e o com 

primento da vagem, e o numero de sementes por vagem. 

TOMAR e LAXMAN  SINGE  MISHRA (1973) testaram quatro 

componentes de produção em 22 variedades e encontraram que a 

produção estava positivamente correlacionada com o numero de 

vagens por planta, comprimento da vagem, peso de 100 sementes 

e o namero de sementes por vagem. A correlaqao entre a produ-

qao e o numero de sementes por vagem foi menos importante que 

os outros. 

RAMANUJAM (1975), objetivando estudar as caracteris-

ticas da planta associadas a produção de sementes, procedeu a 
analise de correlaçao em dados obtidos em 1500 plantas F2 deni 

vadas de 25 cruzamentos e verificou que o numero de vagens por 

planta e o numero de sementes por vagem associaram-se forte- 

mente a produção. Outras caracteristicas como racemos por  plan  
ta, vagens por racemos, numero de inflorescenclas por planta, 
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folhas por planta, teor de clorofila, indice de colheita e ra- 

mos por planta tambem mostraram correlaqio significativa con  

a produgao de sementes por planta. 

2.1.4. Phazeotti4 mango L. (Feijão mung) 

VERMA e DUBEY (1972) obtiveram correlação positiva e 

altamente significativa entre a produção e o numero de semen-

tes por vagem, comprimento da vagem, altura, peso de 100  semen  

tes e numero de vagens por planta. Desses caracteres, os mais 

importantes para a produção foram o numero de vagens por plan-

ta e o peso de 100 sementes. 

SINGH et  at:  (1972), atraves dos estudos de correla-

çao de seis características em 25 variedades, observaram que a 

produção de sementes se correlacionou positiva e significativa 

mente com o numero de vagens por planta, numero de nos frutlfe 

ros e tamanho da semente. 0 coeficiente de caminhameneo (pvth-

coe44ieient) mostrou que o numero de vagens por planta tem um 

efeito direto na produção de sementes e que o numero de va- 

gens, o comprimento da vagem e o peso da semente contribuem 

com aproximadamente 96% da variabilidade da produçio. 

2.1.5. Gtycine max (L.) Merr.  (Soja)  

GOFANI e KABARIA(1970) constataram que os coeficien-

tes de correlação simples e mültipla da produção com o numero 

de sementes, numero de 'vagens e numero de ramos por planta fo-

ram positivos e significativos. 0 teor de  oleo  em cinco varie- 
- 

dades, peso de 100 sementes em duas variedades, altura em qua-

tro variedades e o numero de sementes por vagem em uma varieda 

de mostraram associação negativa com a produção. Concluiram 



que o nilmero de sementes por planta a um  born  indice de seleqac 

para melhorar a produção de Soja. 

BULAKH e ARISTARKHOVA (1971) trabalharam com  deg  va 

riedades e 18 características e estudaram as Variaç3es intra 

e intervarietal. Verificaram que certas relaçOes foram evider 
- tes em um ano, porem no no  proximo,  onde a variaçao indivi- 

dual foi baixa 20 plantas não foram sempre suficientes para  re  

velar a variação dentro de uma variedade e algumas correlagOes 

encontradas dentro de variedades não foram encontradas entre 

variedades, sendo o inverso tambam verdadeiro. A altura da in- 

sergao da primeira vagem c, o angulo de inclinação dos ramos 

não se correlacionaram com qualquer outra caracteristica, en-

quanto que o niimero de folhas se correlacionou fortemente com 

o numero de vagens. 

JUNEJA e SHARMA (1971) observaram onze caracteristi-

cas em 30 variedades de diversas origens geogriificas e verifi-

caram que a produção de sementes por planta estava positivamen 

te correlacionada com a espessura do caule, o numero de ramos, 

o numero de vagens por planta, numero de dias para o floresci- 

mento e dias para a formação da vagem. A espessura do caule 

correlacionou-se positivamente com o numero de ramos, numero 

de vagens, circunferancia da vagem, dias para o florescimento 

e dias para a formação da vagem. Os coeficientes de correlação 

parcial indicaram que a produção por planta foi uma função do 

numero de vagens por planta e comprimento da vagem. 0 numero 

de sementes por vagem associou-se fortemente ao comprimento da 

vagem. Uma equaçao de regressão miiltipla indicou que a seleçao 

para a espessura do caule e numero de sementes por vagem pode-

riam resultar no incremento  maxim()  da produção de sementes por 

planta. 

SAXENA e PANDEY (1971) estudaram a produção, maturi- 



dade e outras caracteristicas agronOmicas de 16 variedades  dc  

diferentes origens geograficas. Os estudos da produção de se- 

mentes e seus componentes mostraram alta correlação positive 

com o numero de vagens por planta, peso de 100 sementes e niimE 

ro de dias do plantio  at  a maturação. 

KHURANA e SANDHU (1972) estudando dez caracteristi- 

cas em 55 variedades, verificaram que o numero de vagens por 

planta, altura da planta e numero de ramos correlacionaram-se 

positiva e significativamente com a produção e com cada uma 

das outras características. A analise da regressão indicou que 

o numero de vagens e o niimero de ramos contribuíram com 71,5% 

da variação na produção de sementes, sendo o nUmero de ramos o 

principal contribuinte.  

KWON  et  at.  (1972) determinaram que o teor de protel 

nas estava negativamente correlacionado com o teor de 'Oleo,  

produção de sementes, florescimento e peso da semente, e posi-

tivamente correlacionado com a altura da planta e matUridade. 

MALHOTRA, SINGH e DHALIWAL (1972) verificaram que a 

produção de sementes se correlacionou positivamente com o nume 

ro de vagens por planta e número de ramos primerios, porem cor 

relacionou-se negativamente com o peso de 100 sementes. A ana- 

lise de regresso parcial e o coeficiente de caminhamento 

(path-coe64icient) revelaram que o numero de vagens por  plan  

ta e a mais importante caracteristica a contribuir para a pro-

dução de sementes. 

THSENG e HOSOKAWA (1972) estudaram as gerasiies F2 

provenientes do cruzamento de plantas de variedades de portes 

determinado e indeterminado e encontraram alta correlação posi 

tiva entre: (1) o número de nos, número de vagens no caule prin 

ipal e na planta, número de sementes por planta e a produção 

de sementes; (2) entre o comprimento do peciolo, comprimento 



1 

do follolo, peso da semente e o habito de crescimento. 

PANDEY e TORRIE (1973) observaram os componentes d 

produção em 7 cultivares, a tras densidades de plantio, e 

tres anos e verificaram atraviSs do coeficiente de caminhamen 

to (path-coe64icient) que o numero de vagens por unidade d,  

area  e o numero de sementes por vagem  so  os mais importante: 

fatores determinantes da produgao de sementes e que a densida-

de do 6tavid no afetou a produçao de sementes. 

RUBAIHAYO (1973), estudando a produgao e nove  comp(  

nentes em quatro variedades, observou que o niimero de vagem 

correlacionou-se positivamente com a produção de sementes, e 

correlaqao com as outras caracteristicas variou de acordo coni 

o espaçamento e os tratamentos de fertilizantes aplicados. 

2.1.6. Anachids hypogaut L. (amendoim)  

MERCHANT  e MUNSHI (1970) verificaram em variedades 

de habito de, crescimento prostrado que as seguintes caracteris 

ticas estavam positiva e altamente correlacionadas: (1) compri 

mento e largura da vagem; (2) comprimento da vagem e comprimen 

to da semente; (3) comprimento e peso da vagem, (4) peso da va  

gem  e peso da semente; (5) comprimento e peso da semente.  

MERCHANT  e MUNSHI (1971) realizaram estudos de corre 

laço em 15 variedades e obtiveram uma  significance  e positiva 

correlação entre o comprimento e largura da folha, comprimento 

e largura da vagem, e comprimento e peso da semente. Correla- 

çao negativa foi observada entre o comprimento da semente e a 

percentagem de capsulas. 

MOUSTAFA e SAYID (1971) estudaram 12 componentes de 

produção nas variedades NA 86, Baladi 100 (local) e Giza, que 

diferiam em habitos de crescimento, e observaram que as varie- 
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dades mostraram significancia para todas as caratteristicas,e1 

ceto para o numero de sementes por vagem e a percentagem d( 

capsulas. A produção correlacionou-se positivamente com toda! 

as características, exceto na variedade Baladi 100. As caract: 

risticas que mais influenciaram a produgao de sementes foral 

o comprimento do ramo principal e o numero de vagens por plan- 

ta. 

DHOLARIA, JOSHI e KABARIA (1972) investigaram a  pro- 
-  

dução e cinco de seus componentes em 20 variedades com habitc 

de crescimento bastante ramificado e 20 com habito de cresci-

mento arbustivo, em dois níveis de fertilidade (alto e baixo). 

Verificaram que a produção de vagens estava positiva e signifi 

cativamente correlacionada com o numero de vagens por planta, 

numero de ramos e peso da semente por planta em variedades dE 

ambos os habitos de crescimento nos dois níveis de fertilida-

de. 0 coeficiente de correlação milltipla mostrou que o peso de 

vagem por planta, a percentagem de capsulas e o peso de 100 se 

mentes foram as mais importantes caracterfsticas para a sele-

çao de planas de alta produtividade. 

KHANGURA e SANDHU (1972) conclufram atravas dos coe-

ficientes de correlação fenotipica e genotipica que a produçãc 

de vagens estava fortemente associada ao numero de ramos prima 

rios e secundarios, numero de vagens maduras e percentagem de 

capsulas. 

PHADNIS, EKBOTE e MANKAR (1973) trabalharam com 60 

variedades e conclufram que dos cinco componentes de produgao 

estudados, o numero de vagens por planta e o peso da semente 

foram os mais altamente correlacionados com a produgio de se-

mentes. 



2.1.7. Ciceft cvtietinwn L. ( Chickpeca Garbanzo da Índia) 

GUPTA et ca. (1972) estudaram sete caracteristica: 

em 46 variedades e verificaram que a produç:io de sementes mos-

trou correlação fenotipica significativa e positiva com o nemE 

ro de dias para 50% de florescimento, numero de ramos prima- 

rios, nemeros de ramos secundários, numero de vagens por plan-

ta e numero de sementes por vagem. 

KHOSH-KHUI e NIKNEJAD (1972) estudaram as geraç'Oes 

F1 e F2 do cruzamento entre uma linha de planta alta e uma li-

nha de planta baixa e verificaram que a altura correlacionou- 

-se com a produção de sementes e peso de 100 sementes com OS 

valores de 0,043 e -0,67, respectivamente. 

JOSHI (1972) verificou que, dos onze componentes estu 

dados em 20 variedades, o nUmero de sementes, numero de vagens 

numero de ramos por planta e peso de 100 sementes estavam posi 

tivamente correlacionados com a produgao de sementes. 

SAkTDRU e SINGH (1972) analisaram sete caracteristi-

cas em 60 variedades e encontraram correlaçOes genotipicas po-

sitivas entre a produção de sementes e numero de ramos (prima-

rios e secundarios) e vagens por planta, estando estas caracte 

risticas tambam interrelacionadas genotipicamente entre si. 

DABHOLKAR (1973) concluiu que dos tres componentes 

de produção que foram estudados em 36 variedades, a produção 

correlacionou-se negativamente com o peso de 100 sementes e po 

sitivamente com o numero de vagens por planta e o numero de se 

mentes por vagem. 

LAXMAN SINGH, TOMAR e MISHRA (1973) tambem verifica-

ram em 40 variedades que a produção de sementes se correlacio-

nou positivamente com o numero de vagens por planta e negativa 

mente com o peso de 100 sementes e ainda com o comprimento da 

vagem., 
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O  coeficiente  de caminhamento (path-cog.66icient)  

para varias características indicou que o numero de vagens  poi  

planta e o nUmero de ramos primarios foram as caracteristicaE 

mais importantes associadas a produgao de sementes (SINGH, 

MALHOTRA e SINGH no publicado) e que o tamanho da semente as- 

sociou-se negativamente a essa característica. Outros traba- 

lhos reportam que o nUmero de sementes por vagem, numero de 

dias para o florescimento e a altura da planta correlacionam-

-se positivamente com produgao de sementes (SINGH e  AUCKLAND,  

1975). 

2.1.8. Cajanus cajan (L.) Millsp (Feijão Guandu) 

BEOHAR e NrGAM (1972), estudando seis caracteristi-

Las na variedade Gwalior 3, encontraram correlagi3es positivas 

da produção com o numero de ramos e numero de vagens por plan- 

ta; e do numero de ramos com o numero de vagens por pLanta e 

altura da planta. Correlagao negativa foi registrada  antra o 

numero de vagens por planta e o comprimento da vagem. 

KUMAR e HAQUE (1973) determinaram que das dez carac- 

teristicas estudadas nas variedades BR 65 e BR 13 e nas gera- 
_  

goes  F1 e F2 de seu cruzamento, a produção de sementes cOrrela 

cionou-se positiva e significativamente com o numero de folhas, 

numero de ramos, numero de vagens por planta, numero de semen-

tes por planta e altura da planta; e negativamente correlacio-

nou-se com o numero de dias para o florescimento e o numero de 

dias para a maturação. 



2.2. Outras Culturas 

2.2.1. Sotghum bicarm. (L.) Moench (Sorgo) 

LIANG, OVERLEY e CASADY (1969) verificaram que a prc 

dução de sementes esteve positivamente correlacionada com o  pc 

so  da panicula, nümero de sementes, data para 50% de floresci-

mento e  flamer°  de folhas. A produção correlacionod-se hegativa 

mente com a percentagem de germinação e teor de proteina.  Con- 

luram que o peso da panicula e poca do florescimento Sao  

considerados os melhores indicadores da produção, e a percenta  

gem  de germinação pode ser atil como indicador do teor de pro-

teina da semente. 

BADWAL (1971) estudando dez características morfold-

zfcas em 24 variedades de sorgo forrageiro, observou correia-

;es significativas e positivas entre: produgao de sementes e 

7todução de colmos secos por planta; ndmero de sementes por 

alanta com a produçao de colmos semiverdes por planta e o nume 

ro de folhas l diãmetro do colmo e altura da planta; numero de 

folhas e altura da planta; numero de dias para o florescimento 

e namero de dias para a colheita; e altura da planta com o nu- 

aro de dias para o florescimento e estagio de colheita. 

NAPHADE (1972), investigando as características que 

contribuem para a produção de sorgo forrageiro em 20 varieda 

ias, encontrou que a produção de forragem estava positiva e 

significativamente correlacionada com o numero de folhas e al-

tura da planta, ao nivel de 1% de probabilidade, enquanto que 

ao nivel de 5% de probabilidade, correlacionaram-se positiva-

=ente o numero de folhas e a  area  foliar e o numero de folhas 

e a altura da planta. Atraves do coeficiente de caminhamento 

:path-coe¡Aicient) concluiu que o numero de folhas por plan- 

ta foi o mais importante componente da produção de forragem, 

:, 011 



seguido pela altura da planta e  area  foliar. 

HUSSAIN e  KHAN  (1973) estudaram seis caracteristical 

em 4 linhas de sorgo macho estril, 4 variedades de 4udan- 

-9,14.64 e 16 hibridos e verificaram que a produgdo de forrager 

mostrou uma correlação significativa e positiva com a altura, 

numero de perfilhos e número de folhas por planta. Semelhante- 

mente o diâmetro do caule correlacionou-se positivamente cor 

a  area  foliar e o numero de folhas. 0 diâmetro do caule apre-

sentou uma correlagdo significativa e negativa com o numero dE 

perfilhos e altura da planta. 

PAEL et  at.  (1973) observaram que, das seis caracte- 

risticas_estudadas em 18 variedades a produgdo de forragen 

correlacionou-se positivamente, apenas com a altura, diametro 

do caule e  area  foliar total. 

ECKEBIL et  at.  (1977) calcularam as correlagoes geno 

tlpicas entre a produgdo e outras caracteristicas agronOmicas, 

e o teor de proteina das sementes, em 200 familias S I  para ca-

da uma das tres populagoes estudadas. Observaram que a produ- 

gao de sementes por unidade de  area  esteve geralmente melhor 

correlacionada com a produgao de sementes por panicula, altura 

ia planta e percentagem de debulha. Comprovaram, ainda, que o 

numero de dias para a floragao e percentagem de protelna das 

sementes estavam negativamente correlacionados com a produgâo 

ie sementes. 

2.2.2. Ttiticum ae4tivum L. (trigo) 

MISRA (1970), trabalhando com dez variedades, verifi 

cou que produgao estava altamente correlacionada com o numero 

de perfilhos por planta, numero de sementes por planta, compri 

mento da espiga e peso de 100 sementes. 



KHAN, KHAN e BEOHAR (1972)  verificaram que  a 

gio de sementes estava positiva e significativamente 

produ-

correla- 

2 

JAIN e AULAKH (1971) encontraram altas e significat.  

vas  correlagOes positivas entre a produgao e numero de  semen  

tes por espiga, espiguetas por espiga, peso de perfilhos e  pc 

so  de 100 sementes. 0 numero de dias para o florescimento cor. 

relacionou-se negativa e significativamente com a produgao.  

cionada com o numero de perfilhos efetivos por planta, compri-

mento da espiga, espiguetas por espiga, altura da planta e pe-

so madio da espiga. 

VIRK e VERMA (1972), estudando o efeito de numero dE 

espigas por planta, peso de 100 sementes e numero de sementes 

por espiga na produgio de 11 variedades -e nove populaçã,es 

concluiram que o numero de espigas e o peso de 100 sementes 

se correlacionaram positiva e significativamente com a produ-

gao de sementes. 0 coeficiente de caminhamento (path-weWeient; 

indicou que ambas as características influtram direta - ou indi-

retamente na produgao. 

2.2.3. Avena Aativa L. (Aveia) 

OLIVIERI (1969) observou em um grupo de 4533 linhas 

que as caracteristicas que mostraram uma correlagao positiva  

corn  a produgao foram a altura da planta, tamanho da folha ban-

ieira e o peso da semente por hectolitro. A  maxima  produgao de 

materia seca estava mais estreitamente associada com a altura  

:la  planta e o acamamento. 

SOLANKI, PARODA e CHAUDHARY (1973) analisaram cinco 

zaracteristicas em 49 variedades forrageiras e verificaram que 

a produção de forragem estava positivamente correlacionada com 

altura da planta, numero de perfilhos por planta e largura da 

F27 
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fclha, e negativamente correlacionada com o comprimento da 

lha. 

2.2.4. Holtdeum vutgaite L. (Cevada) 

LUMYANENKO, KOZLENKO e EMMERIKH (1972) estudaram 

298 variedades do Japao, 330 da China, 89 da Índia e 284 dn 

Canada e USA e mostraram que a produçao de sementes apresentou 

alta correlação com o peso de 1000 sementes, especialmente no 

grupo japones, porem no com o numero de perfilhos ferteis;com 

a precocidade correlacionou-se positivamente no grupo japonas 

e negativamente no grupo indiano. Os grupos tambem diferiram 

quanto as outras caracteristicas. 

An61ise Genética dos Caracteres Quantitativos 

A importancia da analise genetica dos caracteres 

quantitatiwys, com o objetivo de predizer sua resposta a sele-
go  em programas de melhoramento, tem sido enfatizada em nume-

rosos trabalhos. 

A produção de sementes e basicamente um carter  

quantitativo, assim como as caracteristicas morfol6gicas que 

contribuem direta ou indiretamente para a sua expresso final. 

Ao contrario da genetica mendeliana, que utiliza sim 

bolos para representar os efeitos de gens individuais (Acc,Bb, 

:c,  etc.),  na analise dos caracteres quantitativos, outros sim 

bolos e valores são utilizados para a sua interpretação tais 

como medias, variancias e covariancias. 

No principio deste seculo, Johannsen fez a distingao 

entre fenOtipo e genOtipo, e Nilsson-Ehle é  East  demonstraram 
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que os caracteres quantitativos  sac)  herdados, como os qualita-

tivos, conforme as leis de  Mendel,  sendo a variação total o  re  

sultado da ação conjunta do genOtipo e do ambiente. 

COCKERHAM (1956) considerou o resultado da expresso 

zenotipica de um certo  carter  na forma de um modelo linear do 

tipo F = p + g 4- a (ga), onde o fenOtipo F e a soma de uma 

media (4), um efeito genotipico (g), um efeito ambiental (a) e 

um efeito da interação do genOtipo com o ambiente (ga). Este 

modelo pode tambem ser representado pela quantidade de varia-

ção expressa por cada componente, em termos de variância, as- 
sim: 62F  = 62g ea 62(ga). A determinação destes efeitos 

i de fundamental importância para a estimativa dos parâmetros 

geneticos teis a analise dos caracteres quantitativos, como a 
herdabilidade, avanço genetico e coeficiente de variabilidade 

genetica. 

A herdabilidade sempre foi definida sobre varios as-

?actos, de acordo com a profundidade do estudo e com a espgcie 

a ser estudada. No sentido amplo, e definida como a relação 

existente entre a variância genetica total (eg) e a variância 

fenotipica (52F), segundo  LUSH  (1949) apresentada por  JOHNSON,  

ROBINSON e COMSTOCK (1955a), HANSON, ROBINSON e COMSTOCK(1956), 

SINGH e MEHNDIRATTA (1969), ECKEBIL et  at-  (1977) e outros. 

rmulas para calcular a herdabilidade para vgrios esquemas de 

melhoramento são apresentadas por  FALCONER  (1960), HANSON 

(1963), PARRAGA (1963) e outros,  LUSH  (1937), citado por 

KEMPTHORNE (1957), definiu a herdabilidade em sentido restrito 

como sendo a relação entre a variância genetica aditiva e a 

variancia fenotipica total, dentro de uma população segregante 

(isto e, a fração da variaçio total atribulda a efeitos geneti  

cos  aditivos).  

HANSON (1963) discutiu o ajustamento das definiqiiies 
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ie herdabilidade aos trabalhos de melhoramento vegetal, ond( 

as plantas nao  so  consideradas como uma unidade, como aconte- 
_ 

ze mo melhoramento animal, e sim como resultado da expressac 

um grupo de individuos dentro de uma parcela repetida em Un 

-zais ambientes. Baseando-se nesta colocação, sugeriu que a 

lardabilidade fosse definida como a "fração do diferencial (I( 
- a 

seleção esperada para ser ganha quando a seleçao e praticada  

am  uma unidade de referencia definida".  

DUDLEY  e  MOLL  (1969) abordaram os aspectos relacione 

dos com as estimativas da herdabilidade e variancias geneticas 

aplicadas ao melhoramento de plantas e afirmaram que um deli-

maamento em blocos ao acaso, cuidadosamente repetidos em poca 

e local são suficientes para fornecer um teste adequado para a 
- 

variabilidade genetica e uma estimativa da herdabilidade em 

sentido amplo. Afirmaram, ainda, que a estimativa da herdabili 

dada em sentido amplo fornece a magnitude relativa da variação 

zenetica e ambiental para o germoplasma em estudo, e no o  pro  

zresso que pode ser obtido dentro de uma população particular 

faquele germoplasma, e que as estimativas da variancia geneti-

za e herdabilidade em sentido amplo aplicam-se somente aos am-

Iaientes amostrados. 

0 avanço genetico esperado por ciclo de seleção e  re  

presentado pela fOrmula A G= ((a)(5F)(62g/62F), apresentada por  

JOHNSON,  ROBINSON e COMSTOCK (1955a) onde AG e o valor espera- 

do do avanço gen6tico devido a selegao, k e o diferencial de 

seleção em unidades de desvio padrio fenotipico,  SF  -j o desvio 

padrão fenotipico e (52g/62F o coeficiente de herdabilidade. 

Os mesmos autores demonstraram que o avanço gen6tico tambem po 

de ser expresso em percentagem da media da populagão, mostran-

do, assim, a relação existente  antra  o coeficiente de variabi-

lidade e a herdabilidade, como segue: 

AG/ IT (100) = k (cVG)(68/5F). 
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0 coeficiente de variabilidade genetica (CVG) foi  dc  

finido por  BURTON  (1952), citado por HANSON, ROBINSON 

COMSTOCK (1956), como sendo a relaçao entre o desvio padrao ge 

notipico (6g) e a media da populaçao 

A aplicaçao destes conceitos em pesquisas com diver-

sas culturas tem contribuído enormemente para o desenvolvimen-

to de uma teoria compreensiva e para aperfeiçoamento dos mato-

os de melhoramento de plantas e animais. 

3.1. Leguminosas 

3.1.1. Vigna 4inenzi4* (L.) Savi 

SINGH e MEHNDIRATTA (1969), determinando a variabili 

!ade  genetics  em 40 promissoras variedades de Cowpea, regis-

traram que elas apresentaram consideraveis coeficientes de va-

riabilidade genetica (CVG), herdabilidade e avanço  genetic°  es 

parado. 0 numero de vagens por planta apresentou elevado CVG 

(52,52%). A herdabilidade foi alta para o peso de 100 sementes 

(95,89%), dias para o florescimento (88,79), comprimento da 

vaaem (80,45%) e dias para a maturaçao (78,29%). 0 avanço gene 

tico esperado em percentagem da media foi moderado para o niime 

ro de racemos (48,11%), peso de 100 sementes (51,967.), numero 

fe vagens (31,59%), comprimento da vagem (27,69%) e produgao  

-le  sementes (27,57%). 

TREHAN, BAGRECHA e SRIVASTAVA (1970) encontraram di-

ferenças significativas entre 40 variedades para nove caracte-

risticas estudadas. As estimativas da variancia genetica foram 

' ) Em sentido amplo equivalente a Vigna unguicutata (L.) Walp. 
(STANTON et  at.,  1966). 
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altas para o numero de ramos por planta, numero de vagens por 

planta e comprimento do pedilnculo. A herdabilidade foi media 

para todas as caracteristicas, exceto para a poca do floresci 

mento que foi muito baixa. 0 avanço gen6tico esperado foi alto 

para o comprimento do pedenculo, numero de vagens por planta e 

produção de sementes.  

BLISS et at. (1973)  utilizaram  11  cultivares  de Mptc 

unguieutata (L.) Walp, em tres locais durante duas estaçoes 

(ambientes de dias longos e ambientes de dias curtos) e verifi 

caram que os mais altos valores de herdabilidade manifestaram-

-se nas seguintes caracterlsticas: peso de 50 sementes (0,34)5  

mg/g de  fluor  (0,54) e numero de sementes por vagem (0,53). A 

produgão-  de sementes e o numero de vagens por planta apresenta  

ram  uma herdabilidade de 0,12 e 0,07 respectivamente. 

VEERASWAMY, PALANISWAMY e RATHNASWAMY (1973), estu- 

dando a variabilidade de 12 cultivares de Cowpea, afirmaram 

que estes apresentaram uma ampla faixa de variabilidade nas 

oito características estudadas. Elevada herdabilidade foi ob-

servada no C'omprimento da vagem (97,5%), e o mais baixo valor 

foi observado no numero de sementes por vagem (33,3%). 0 avan- 

ço  genetic°  em percentagem da media foi alto para o peso das 

vagens (59,4%), comprimento da vagem (53,3%), numero de vagens 

(46,9%) e produção de sementes (46,4%). Os mais altos valores 

de herdabilidade e avanço gengtico foram obtidos para o numero 

de vagens e peso das vagens por plantas e comprimento da vagem 

KHERADNAM e NIKNEJAD (1974) estimaram a herdabilida-

de em sentido amplo para seis caracteristicas em Ccapea usan 

do quatro progenitores e seis linhas F2 obtidas dos cruzamen-

tos destas variedades e encontraram os valores de 75, 64, 47, 

35 e 15% para o peso de 100 sementes, numero de sementes por 

vagem, numero de racemos por planta, numero de vagens por  plan  



e produçao de va- 
- • 

=os primarlos, numero de vagens por planta 

o numero  

medic)  da  

(-0,02 e -0,08) para 

e -0,03) para o peso 

2 

:a, produçao de sementes por planta e niimero de ramos por pia: 

:a, respectivamente. 

3.1.2. PhaAeotu4 vutgalLe L. 

COYNE (1968), utilizando os progenitores e as gera- 

i7ES descendentes dos cruzamentos de tres variedades, obtev( 

estimativas da herdabilidade empregando dois metodos e verifi-

C311 pouca diferença para os resultados obtidos. Os resultadoE 

f.:ram para o primeiro e segundo metodos respectivamente, (0,0S 

e 0,11) para a produçao de sementes; (-0,04 e -0,03) para o 

mero de sementes por vagem; 

vagens por planta; e (-0,01 

=ente. 

SETH  et  at.  (1972) constataram que o numero de dias 

para o florescimento, numero de ramos primarios, peso medio da 

vagem, numero de vagens por planta e produgao de vagens verdes 

por planta apresentaram diferenças significativas nas dez va-

riedades estudadas. Ampla variagao ocorreu para o numero de ra 

gens verdes por planta. Um alto coeficiente de variagao geneti 

ca foi obtido para o numero de ramos primarios, comprimento me 

dio da vagem e produção de vagens verdes por planta. Todas as 

características mostraram alta herdabilidade, exceto a produ- 

qao media das vagens. Alto avanço genetico esperado foi encon-

trado para o numero de ramos primarios, peso medio da vagem e 

produção de vagens verdes por planta. 

LAL e PADDA (1972) estudaram oito caracteristicas em 

23 variedades e obtiveram elevadas estimativas da herdabilida-

zle em sentido amplo e avanço genetico para o comprimento da va  

gem  e produçao de sementes por planta. Moderada herdabilidade 

nu 

dE 

se- 



e alto avanço genetico foi obtido para a produção de vagens po 

planta, e o conjunto de frutos mostrou alta herdabilidade e mc 

a'erado avanço  genetic°.  

PANIAGUA e PINCHINAT (1976), estudando o índice de 

-aerdabilidade e o avanço  genetic°  de sete características de 

-±uas linhas puras (preta e roxa), verificaram que nas linhas 

fe sementes pretas os valores da herdabilidade foram significa 

tivos para o di'ametro do caule, numero de n6s, comprimento da 

vagem, numero de sementes por vagem e peso medio das sementes 

CDM 65,43: 65,04; 69,80, 76,37 e 63,62 respectivamente. Nas li 

mhas de sementes roxas somente apresentaram herdabilidade sig-

Ilificativa o namero de sementes por vagem (729 79) e o peso me-
-  

iio das sementes (80,77). Os maiores avanços geneticos corres-

::deram ao numero  dens  nas duas linhas com 73,46 e 75,65  pa  

:a a preta e roxa respectivamente. Os valores mgdios ficaram 

:a= o comprimento da vagem a o numero de sementes por vagem, e 

:s menores com o diãmetro do caule e o peso medio das sementes 

m:s dois grupos. 

3.1.3. Phazeota4 autLecus Roxb.  

TOMAR, IAXAMAN SINGH e SHARMA (1972) verificaram que 

efeito da interação variedade x estação (chuvosa e seca) foi 

significativo para a produgão e quatro dos seis componentes 

te nrodução estudados nas 15 variedades. A herdabilidade esti-

us!a para o comprimento da vagem e numero de sementes por  va-

se=  foram altos na estagio chuvosa, o mesmo ocorrendo na esta- 

seca para o numero de ramos. 

GIRIRAJ (1973) observou a existgncia de ampla varia-

:ao na produção e em seus componentes de produçao em 55 varie-

Altas estimativas da herdabilidade em sentido amplo fo-

71= registradas para todas as características e estavam asso- 
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ciadas a altas estimativas de avanço  genetic°  na altura de 

planta, peso de 100 sementes, numero de vagens por planta, prc 

nuçao de sementes por planta e numero de dias para o floresci-.  

=ant°. 

3.1.4. Phazeotuis mango L. 

SINGH et  at.  (1972), estudando seis caracteristicas 

em 25 variedades, verificaram que as estimativas do coeficien-

te de variação genetica e da herdabilidade em sentido amplo  in  

ficam a possibilidade de melhorar-se a produgão de sementes, 

nUmero de vagens por planta, numero de nos frutiferos e tama-

nho da semente. 

3.1.5. Gtycine max (L.) Merr. 

JOHNSON, ROBINSON e COMSTOCK (1955b)  estudaram 24 

naracterlsticas em duas populagoes de linhas F3, e as geraçoes 

F_ e F5 destas linhas foram plantadas em varios locais em dois  

laps.  Verificaram que em geral a herdabilidade da produgao de 

samentes em ambas as populagoes foram bastante inferiores as 

:utras características tomando como base a parcela. No entanto 

.n• avanço  genetic°  para a produçao de sementes foi muito maior 

que os obtidos para a percentagem de  Oleo,  protelna e iodo. 

GOPANI e KABARIA (1970) verificaram, em seis varieda 

les promissoras, que o numero de sementes, peso das sementes, 

aumero de ramos e teor de  Oleo  apresentaram alta herdabilida-

fe. No entanto c avanço  genetic()  foi alto somente para o  name-

to de sementes e o numero de vagens por planta. 

LAL e HAQUE (1972) analisaram 10 caracteristicas em 

36 variedades e estimaram a herdabilidade em sentido amplo e o 

avanço genetico. Os resultados mostraram que a seleqao para .o 
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rZ:mero de folhas,  area  foliar total, período de florescimento, 

altura da planta, peso de 100 sementes e numero de dias para o 

florescimento poderia ser efetivo. 

LAL e MEHTA (1973), estudando onze caracteres et 25 

variedades, verificaram que a altura da planta expressou um  al  

=Issimo coeficiente de variação genetica e avanço  genetic°  es-

perado. Estimativas medias da herdabilidade foram registradas 

:ara o numero de ramos, numero de vagens por planta e numero  

fa  sementes por vagem. 

MALHOTRA (1973) observou diferenças significativas 

:ara as seis características estudadas em 37 variedades e veri 

ficou que o nUmero de vagens por planta e a produção de semen-

tes teve um altíssimo coeficiente de variação genetica e avan- 

;: genetico esperado. A estimativa da herdabilidade foi alta 

:ara o niimero de sementes por vagem. A analise feita atrave's 

:1 função discriminante indicou que a seleção para o numero de 

Tszens por planta, numero de sementes por vagem e numero de na 

:as primarios poderiam ser efetivos. 

PRITCHARD, BITH e  BRAY  (1973) verificaram a existen-

:is de uma consideravel variabilidade para a produção nos cru-

ra=entos Mamloxi x Avoyel1es e Wilson  Black  x Hernon. 0 avanço 

zazetico foi baixo em ambientes no qual o 4tne44 de umidade 
...-saava a expressão da variação genetica— No primeiro cruza- 

ato a melhor seleção F6, era 49% mais produtiva que o melhor 

7ragenitor. As interaqCies genOtipo x ambiente foram significa-
tivas, e os  Indices  de seleção baseados na combinação de sete 

zaraponentes de produgão foram mais efetivos que a seleção para 

a produção somente. 
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3.1.6. Ciceit atietinum L. 

SANDHU e SINGH (1970) estudaram a produçao e seis 

tomponentes de produção em 60 variedades de 13 paises. Altos 

zceficientes de variação genetica foram obtidos para o niimerc  

.-Le  vagens por planta, peso de 100 sementes, produção de semen-

tes e numero de ramos primários e secundarios por planta. Al-

tas estimativas de herdabilidade em sentido amplo foram obti- 

.2.as para todas as características acima e para a altura da 

planta. Altos avanços geneticos foram conseguidos para o peso 

da 100 sementes e o numero de vagens por planta. 

JOSHI (1972), trabalhando com 20 variedades para de-

terminar a variabilidade e o comportamento dos compenentes de 

produçao, observou que as estimativas da herdabilidade e do 

avanço genetico esperado indicaram que o numero de vagens por 

planta poderia ser o melhor criterio para a seleção, porem o 

mu=ero de ramos frutiferos poderia ser tambem considerado. 

LAXMAN SINGH, TOMAR e MISHRA (1973) verificaram que 

:5 valores da herdabilidade em 40 variedades variaram de 19% 

:ara o numero de ramos secundarios a 91% para o peso de 100 se  

mantes;  os valores para o comprimento da vagem, numero de va-

zans por planta e produção por planta foram 62%, 70% e 63% res 

:ectivamente. 

3.1.7. Cajanu4 cajan (L.) Millsp. 

MUI-407, e ABRAMS (1971) estudaram tres variedades e 

zna linha obtida por irradiaçao como progenitores em cinco cru 

za=entos. Verificaram uma grande variação em todos os cruzamen 

:es principalmente no peso da semente, altura da planta e epo 

:a de florescimento, superiores ao numero de sementes por va-

ze=. Apesar da produção de sementes mostrar-se alta e positiva 
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iente correlacionada com o niímero de vagens por planta, a her- 

isbilidade para esta ultima caracteristica era baixa, 45,3 E 

52,1 nas geraçoes F2 e F3 respectivamente. A poca de floresci 

aento, altura da planta e peso da semente mostraram alta herda 

HIREMATH e TALAWAR (1973) analisaram sete caracteris 

ticas em 15 variedades e verificaram que o numero de ramos pri 

airios, numero de sementes por vagem, comprimento da vagem e 

7eso de 100 sementes apresentaram altas estimativas da herdabi 

:ifade e baixo avanço  genetic°.  Altas estimativas da herdabili 

±ife e avanço  genetic°  foram obtidos para a altura da planta, 

z....mero de vagens por planta e produgao por planta. 

KUMAR e HAQUE (1973), estudando duas variedades  pa-
,  

reatais e os descendentes F1 e F2 de seu cruzamento, obtiveram 

i:tzs valores da herdabilidade em sentido amplo e alto avanço  

genetic°  para o numero de folhas e numero de sementes por  plan  

ca. Moderado avanço  genetic°  foi obtido para o numero de dias 

para a maturação. Moderadas herd,lbilidades e avanço genetico 

foram estimados para a altura da planta e numero de vagens por 

planta. A produção de sementes por planta apresentou moderada 

berdabilidade e alto avanço genetico. 

3.1.8. CyamoNis tetnagonotoba (L.) Taub. 

SOHO°  et  at..  (1971) estudaram onze características em 

4: Tariedades e mostraram que a produção de forragem, nilmero 

ra=os por planta, numero de racemos, numero de vagens, altu 

ri  fa  planta e numero de sementes por vagem apresentaram altos 

::eficientes de variação genetica e altas estimativas da herda 

11:ifade em sentido amplo e avanço  genetic°.  

121133n2 
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SAIN DASSA, ARORA e GUPTA (1973) encontraram uma  am  

;.a variaçao para seis características estudadas em 36 variede 

tes. porem no para o numero de dias para 50% de florescimen-

t:. Verificaram que as estimativas da herdabilidade foram al-

tas para o teor de goma, teor de proteínas e peso de 100  semen  

tes. Alta herdabilidade esteve associada ao avanço genetico es 

parado para o numero de vagens por racemos por planta e o teor 

te goma. 

3.2. Outras Culturas 

3.2.1. Sotghum bicotwt. (L.) Moench. 

LONC (1969) verificou que os valores da herdabilida- 

calculados por cinco metodos apresentaram resultados compa-

riveis para as caracteristicas morfolOgicas de altura, compri-

itanto da panicula, comprimento e largura da folha, diametro do 

7rimeiro internOdio e numero de internOdios. Estudando diferen 

:es geraçOes, verificou que os valores estimados da herdabili-

!sae diferem' muito pouco, apresentando a variaçao de 69% a 81% 

zara o comprimento da panícula, 56% a 64% para o diametro do 

imternOdio, 51% a 72% para a altura, 50% a 66% para a largura 

:a folha, 43% a 99% para o comprimento da folha e 22% a 30%  pa  

ra o numero de internOdios. Observou ainda que a altura da 

;antae a caracteristica que melhor responde a seleqao e esta 
estreitamente correlacionada com a produgao de massa verde. 

BASU (1971), estudando o cruzamento das variedades 

h 35-1 x H 1, verificou que a altura da planta e o numero de 

:ias para o florescimento apresentaram elevados valores da  her  

±abilidade e avanço  genetic°  esperado, 

FANOUS, WEIBEL e MORRISON (1971) estimaram a herdabi 

.idade e o avanço genetico para quatro componentes de produgao 



em cinco cruzamentos. Verificaram que o comprimento da panlcu-

la e o comprimento das ramificaçoes  laterals  que contem as se-

mentes apresentaram altíssimos valores para os dois parâmetros 

geneticos estudados. 

LINNIK, YASTREBOV e LITUN (1971) concluiram, ao estu 

dar o comportamento da geração F1 de sorgos hibridos, que o me 

lhoramento para alta produtividade da planta foi mais efetivo 

quando a seleção e praticada visando ao numero de folhas e  pro  

lutividade dos perfilhos, os quais apresentaram elevados coefi 

cientes de herdabilidade e uma correlação direta de cada um 

com a produção e entre si. 

3.2.2. DLit-L(1am aeAtivum L. 

JAIN e AULAKH (1971) estudaram oito características 

em 80 linhas e observaram que o peso de 100 sementes, numero  

le  perfilhos, produção de sementes e nümero de sementes por es 

?iga apresentaram ampla variaç"ão e um altissimo coeficiente de 

7ariabilidade genetica. Estimativas da herdabilidade foram  al-

:as para o numero de dias para a maturaçao, florescimento, nu-

zero de espiguetas por espiga e peso da semente por espiga. Al 

tissimo avanço genetico foi obtido para o peso da semente por 

espiga e a produgao. 

MISHRA (1971), atraves da analise de sete caracterfs 

:ices em 13 variedades, mostrou que o peso de 100 sementes, nu 

mero de sementes por espiga e numero de espiguetas por espiga,  

:Tam  um alto coeficiente de variabilidade genotica. A estimati- 
- . 

7a da herdabilidade em sentido amplo foi muito alta ?ara o pe-

se: de 1000 sementes (96,69%), numero de espiguetas por espiga 

numero de sementes por espiga (91,30%), comprimento 

±a espiga (88,52%) e altura da planta (82,02%). 
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KHAN, KHAN  e BEOHAR (1972) estudaram a variabilidadE 

zenetica em 15 características de 28 variedades. Destas, o cor 

-rimento da arista mostrou um alto coeficiente de variabilida 

genetica, seguido do peso medio da espiga. Estimativas da 

-.erdabilidade foram alas para .o comprimento da arista e a  al- 

7.-ara da planta. 0 total de perfilhos por planta, comprimento 

espiga e numero de sementes por espiga apresentaram modera-

herdabilidade e alto avanço  genetic°.  

VELANKER,  SINGE  e SHRIVASTAVA (1972) observaram nove 

:aracteristicas quantitativas em 64 variedades cultivadas du-

rante uma estagao sob condiç'Oes naturais de precipitagao e  re- 

Listraram elevados valores da herdabilidade para a poca do 

pendoamento, altura da planta, maturidade, numero de perfilhos 

7:r planta, comprimento da espiga e produção de sementes.  

SINGE, SINGE  e KHANNA (1973) obtiveram dados para a 

produgao e cinco de seus componentes em nove variedades, as 

çaais apresentaram uma ampla faixa de variabilidade g-enetica, 

especialmente para a produção de sementes por planta, compri-

mento da espiga, altura da planta e nUmero de sementes por 

planta. Estimativas da herdabilidade em sentido amplo variaram  

:le  59,1% para o numero de espiguetas ferteis por espiga a 

98,7% para a altura da planta. Alta herdabilidade e avanço ge- 

nEtico foram estimados para a produção e numero de sementes 

por planta. 

3.2.3. Ave.ra Aativa L. 

PHUL, MEHNDIRATTA e  SINCE  (1972) estudaram seis ca- 

racteristicas em 40 variedades forrageiras em dois locais e 

constataram que a produção de forragem apresentou um elevado 

coeficiente de variabilidade genetica, seguida pelo numero de 

perfilhos. Altos valores de herdabilidade foram obtidos para a 
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altura da planta e largura da folha no primeiro local e para o 

numero de perfilhos e a produçao de forragem no segundo. Alto 

avanço  genetic°  poderia ser esPerado para a produçao de forra-

gem e niimero de perfilhos no segundo local. 

3.2.4. Hotdeum vutgcme L. 

SETHI, SINGH e SHARMA (1972) registraram que a produ 

;ao de sementes, altura da planta, perfilhos por planta,  semen  

:es por fileira na espiga, dias para 70% de pendoamento e peso  

le  250 sementes tiveram substanciais e elevados coeficientes  

le  herdabilidade, variabilidade genetica, variabilidade fenoti 

rica e avanço  genetic°  esperado. 

TREHAN, BHATNAGAR e SHARMA (1970) obtiveram nas nove 

zaracteristicas estudadas em 83 variedades ex i otcas alta esti- 
- 

nativa da herdabilidade no sentido amplo e avanço  genetic°  pa-

ra o numero de perfilhos por planta, comprimento do pediinculo, 

zomprimento da espiga e numero de sementes por espiga, indican 

que a seleçao pode basear-se nestas caracteristicas. 



MATERIAL E METODOS 

1, Procedimento Experimental 

Foram utilizadas sementes de cinco variedades de Fei 

jao-de-Corda, Vigna isinen,siz (L.) Savi, que foram escolhidas 

aleatoriamente de um grupo trinta variedades, referidas co- 

mo potencialmente produtivas, pertencentes ao Banco de Germo-

plasma do Centro de Cindas Agrarias da Universidade Federal 

do Ceara. As variedades selecionadas sito caracterizadas no  Qua  

dro 2. 

r a no  

Dois experimentos foram instalados no Estado do Cea-

ano de 19779  em dois locais, sendo um na microrregiao 59 

(Caucaia) e o outro na microrregiao 60 (Pacajus), segundo IBGE, 

1968. 

0 primeiro experimento foi instalado em fevereiro na 

propriedade Boqueirao (Local 1), no municfnio de Caucaia, em 

solo podzi5lico vermelho-amarelo, O segundo foi instalado em 

março, no municfpio de Pacajus (Local 2)7  na Unidade de Execu-

çao de Pesquisa de Zmbito Estadual (UEPAE/PACAJUS), pertencen-

te a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), em 
solo areno quattzoso profundo, nao hidromerfico, segundo clas- 

sificaçao do Mapa Exploratario Reconhecimento de Solos do Es 

tado do Ceara. 

Amostras de solo dos dois locais foram analisadas  pc 

lo  Laborat6rio de Analises ieSolos do Centro de Ciencias Agra- 
- 

rias da Universidade Federal do Ce.ara, e os seus resultados 

sao apresentados no Quadro 3. 
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Quadro 2. Características de Cinco Variedades Comerciais de Feifao-de-Corda, Vigna zinenz.bs (L.) Savi. 

VARIEDADES 

Nome comum 

Registro 

Procedencia 

Dias p/germinaç'ao 

Dias p/florag-ao 

Dias p/la colheita 

Cor da flor 

Cor do caule 

Porte 

Cor da vagem  

Comp.  da vagem (cm) 

N9 de vagens/planta 

Posiçao da vagem 

N9 sem./vagem 

Forma da semente 

Cor da semente 

Peso de 100 sementes (g) 

Produçao/planta (g) 

Produç'ao (kg/ha)  

Bengala 

CE-2 

Pentecoste-Ce 

06,0 

55,0 

77,0 

Violeta claro 

Verde com 
antocianina 

Decumbente 

Rosada 

28,6 

21,0 

Acirl da 
folhagem 

18,0 

Reniform  

Marron  

20,0 

53,3 

960,0  

Rita Joana 

CE-12 

Pentecoste-Ce 

04,0 

52,0 

68,0 

Violeta claro 

Verde 

Decumbente 

Rosada 

20,8 

54,0 

Acima da 
folhagem 

17,0 

Oveide  

Marron  + Branco 

15,1 

125,0 

2500,0  

Pitiaba 

CE-31 

Pentecos te-Ce 

05,0 

52,0 

67,0 

Violeta 

Verde com 
antocianina 

Decumbente 

Amarela 

21,1 

50,0 

Acima da 
folhagem 

19,0 

0v ide  

Marron  

15,9 

122,0 

2440,0  

V-4 Alagoas 

CE-216 

IPEAN - Para 

06,0 

47,0 

70,0 

Violeta claro 

Verde com 
antocianina 

Semi-ereto 

Raseo + Roxo 

24,7 

24,0 

Acima da 
folhagem 

15,0 

Oveide  

Marron  

23,8 

70,0 

980,0  

V-11 Rubt 

CE-222 

IPEAN -Para 

06,0 

48,0 

70,0 

Violeta claro 

Verde com 
antocianina 

Decumbente  

Marron  + Roxo 

20,1 

14,0 

Acima da 
folhagem 

13,0 

OvOide 

Roxo 

23,3 

46,0 

820,0 

Fonte: Dados contidos nas Fichas de Registro da Cole9;o de 
Centro de CiZncias Agrarias da Universidade Federal 
T7 ,1 

Feijao-de-Corda 
do Ceara, forne 

Vigna zine114,i4 
cidas  pelo  Prof. 

(L.) Savi do 
Jose Braga Pai 



Quadro 3. Resultados da Analise Química dos Solos dos Locais 1 e 2. Ceara, 

Brasil, 1977*. 

ESPECIFICAÇÕES Local 1 Local 2 

Fosforo (ppm) 

Potassio (ppm) 

Calcio Magnasio (me %) 

Aluminio (me %) 

PH  

39,00 - alto** 

149 900 - alto** 

5,50 - alto** 

0,05 

6,30  

21,00 - alto** 

61,00 - alto** 

3,00 - alto** 

0,05 

6,10 

* Analise realizada no Laboratório de Analises de Solos do Departamento de 

Engenharia  Agricola  e Edafologia do Centro de Ci"encias Agrarias da Uni-

versidade Federal do Ceara. 

** Classificado segundo os padres adotados pelo Laboratorio de Analises 
.., - 

de Solos do Departamento de Engenharia  Agricola  e Edafologia do Centro 

de Ciencias Agrarias da Universidade Federal do Ceara. 
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Os solos foram adubados por ocasiZo do plantio, em 

fundaq-io, com as dosagens de 20-00-00 kg/ha e 20-45-20 kg/ha 

nos locais 1 e 2 respectivamente, seguindo a recomendaçao  cons  

tante da analise do solo. Os fertilizantes utilizados como fon 

tes de NPK foram a urgia, o superfosfato simples e o cloreto 

de potassio, respectivamente. 

0 delineamento experimental utilizado foi o de blo-

cos completos casualizados com quatro repetiçOes. Cada parce-

la consistia de quatro fileiras de sete metros cada uma, com 

espaçamento de 1,0m entre fileiras e 0,5m entre plantas dentro 

da fileira. Em cada parcela experimental foram escolhidas,alea 

toriamente, cinco plantas das duas fileiras centrais, que fo- 

ram marcadas, e nas qiiais se observaram dez características, 

de acordo com a seguinte metodologia: 

1.1.  Milner°  de nOs no ramo principal determinado duran- 

te a primeira semana apos o inicio _do florescimen-

to (3). Considerou-se n6 toda insergZo de ramos e fo 

lhas  at  a extremidade do ramo principal. 

1.2. Numero de ramos - contados durante a primeira semana 

apOs o inicio do florescimento. Consideraram-se to-

dos os ramos laterais partidos do ramo principal, es 

te inclusive. 

1.3. Dilmetro do caule da planta - medido na base do ramo 

principal da planta, na metade do primeiro intern6-

dio (entre o primeiro n6 e o solo), durante a segun-

da semana ap6s o inicio do florescimento. Para esta 

(3) 0 inicio do florescimento foi registrado quando 50% das 
plantas da respectiva variedade floravam. 
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medida utilizou-se um paquimetro graduado em centi- 

metros. 

1.4. NUmero de folhas por planta - contados durante a pri 

meira semana  apes  o inicio do florescimento. Foram 

consideradas as folhas desenvolvidas e as que se en-

contravam em pleno desenvolvimento. 

1.5. Área foliar - determinada a partir do maior compri- 

mento e maior largura do foliolo central da folha 

situada a altura do quarto internOdio, atraves de 

fOrmuia sugerida por ARAVJO e PAIVA (1977):  

area  foliar = (comprimento x largura) 0,5012. 0 pe-, 

riodo de determinagao foi na segunda semana apos o 

inicio do florescimento. 

1.6. NUmero de vagens por planta - determinado  apes  a Ul-

tima colheita, contando-se o total de vagens, produzi 

das por cada planta. 

1.7. Comprimento da vagem - determinado medindo-se todo 

o perfil da vagem com um barbante e em seguida medin 

do-o em uma escala graduada em centimetros. Foram me 

didas todas as vagens produzidas por cada planta. 

1.8. NUmero de sementes por vagem - para determinar-se es 

ta característica, contaram-se todas as sementes  pro  

duzidas por cada planta e dividindo-se o resultado 

pelo numero de vagens colhidas pela respectiva plan-

ta. Foram computadas sementes abortadas e sementes 

no desenvolvidas, segundo DOMINGO (1945), BRANDÃO 

(1961) citados por ARACJO e PAIVA (1977). 

1.9. Produçao de sementes por planta - determinada apOs a 



. - 
repetIçao 3; 

4:  

debulha das vagens colhidas, pesando-se todas as se-

mentes computadas na determinação anterior, obedecer 

do-se a mesma recomendação. A pesagem foi feita en  

balança de preciso, com aproximação de centesimo de 

grama. 

sementes - foi determinado, obtendo-se o 1.10. Peso de 100 

peso (P) de todas as sementes 

planta, dividindo pelo nilmero 

planta e multiplicando-se por 

100 sementes (p) =  (P/N)  100. 

produzidas por uma 

(N) de sementes por 

100, ou seja, peso de 

2. Anglise Estatistia 

2.1. Analise da Variancia 

A analise da variancia procedida conforme o'Quadro 4 

para cada local e característica estudada, obedeceu ao modelo 

abaixo definido: 

R. x
ijk = 

+ Gi + (GR) if  4-  P (,[j)k onde 

p = radia geral das variedades em estudo: 

G = efeito da variedade L, L= 1, ..., 5; 

R = efeito da repetição j, j = 1, 4; 

(GR) 3  = interação da variedade com a 
i 

= efeito da planta k da variedade no bloco (ij)k 
j, k = 1, ..., 5 (erro experimental). 

As medias de cada característica em estudo que apre- 

 

sentaram significancia estatística foram comparadas pelo teste 



Fonte de Variação G.L. Q.M. 

Variedades (G) 

RepetiçOes (R) 

(G x R) 

Planta/Variedade (P)* 

Quadro 4. Forma da Analise da Varilncia 

TOTAL ijk - 1 

* Usado como resíduo 
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de Tukey, para cada local e variedade estudada, bem como par 

os dois locais em conjunto. 

2.2. Analise da Varilncia Conjunta 

A analise da variancia conjunta para os dois locais 

foi realizada conforme o Quadro 5 obedecendo ao seguinte  mode. 

lo  desenvolvido para as condiç3es do experimento: 

xiikt  = p + G
i 
 + + (GL)ii  +R  wte  + (RG)(j)ki  +  

onde 

p = madia geral das variedades em estudo; 

G. = efeito da variedade = 1, ..., 5; 

= efeito do local j, j = 1, 2; 

(GL) 1  = efeito da interaçao da variedade i com o ic 

cal j, 

R
(j)k = efeito da repetição k dentro do local j, 

k = 1, ..., 4; 

(RIS) wiu  .= efeito da interaçao da repetiqao k com a 

variedade dentro do local j; e 

P(iiku  = efeito da planta dentro da variedade 

no local j e na repetiçao k, -e= 1, ..., 5. 

2.3. Componentes de Variaçao 

- 
Os componentes de variação foram obtidos a partir 

das esperanças dos quadrados madios da analise conjunta, pela 

soluço das seguintes equaç3es simultaneas: 



Quadro 5. Forma da Analise da Varilncia Conjunta e Esperança dos Quadrados Medios 

Fonte de Variaço G.L. Q.M. Valor Esperado dos Quadrados Medios 

Variedades (G) 

Locais 

(G x L) 

RepetiçOes (R) 

(G x R) 

P (Resíduo) 

6 2 4.  .e6 2 gr ~~ fizt(S 2g e 
g2 togr  ¡tor  ktogt alot 
u e  

62  ~~ t62gr ~~ ktOgt e 

62  + ,e62gr + it62r e 

TOTAL ijkt - 1 

•P", 



62 gt = 
M3 — Ms M4 — M5 

 s 
 62r  _  

20 25 

og M1 — Ms (M2 - m4) - 20 g. 

40 
ot 

100 

Org = 
5 

e 62e = M6, em que 111; M29..., M6 
Ms — M6 

sao os quadrados medios. Os componentes de variagao acima tem 

a seguinte interpretaçao genetica 

Og = componente devido as diferenças genticas en-

tre as variedades; 

Ot = componente devido as diferenças ambientais en-

tre locais 

Ogt = componente devido a interaçao variedades x  lo  
cais; 

= componente atribuldo ao efeito de repetiçOes; 

ogr = componente devido a interagRo variedades x  re  
petigOes; e 

Oe = componente atribuldo as diferenças entre plan-

tas dentro das 5 variedades nos 2 locais e nas 

4 repetiçOes (erro experimental). 

A significlncia estatistica dos v-A.rios componentes 

foi determinada pelo teste F, usando-se c denominador apropria 

do indicado pela esperança dos quadrados m'6dios. 

2.4. Parmetros Gen6ticos 

A varilncia fenotipica (OF), a herdabilidade La. 
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zenzu (H), o avanço  genetic°  esperado por ciclo de seleção 

(AG) e o coeficiente de variabilidade genetica (CVG) foram cal 

culados pela substituição dos componentes de variação nas fer-

mulas adequadas. 

Os componentes de variação referentes a locais (62Z) 

e a repetisOes (62r) no foram considerados importantes para o 
calculo dos parlmetros geneticos porque as variedades estuda-

das apareceram em cada local e em cada repetição, sendo, por-

tanto, consideradas constantes, no contribuindo, assim, para 

a varilncia entre as medias (COMSTOCK e ROBINSON, 1952). 

Dois metodos foram utilizados para calcular 62F. 0 

primeiro,-utilizado por CARLSON e  MOLL  (1962), inclui o efeito 

da interação variedade i x repetiçOes (62gr):  

OF  . Og  4- 62a 4- 62r  4- 6:te
. 
 , onde r e são o nu 

mero de repetiçZes e o numero de locais, respectivamente. 0 se 

gundo metodo Sugerido por COMSTOCK e ROBINSON (1952), HANSON 

(1963), e ALLARD (1971) exclui o efeito da interação 62gr,  son  

do 62F estimado por: 

62 =62, + +
r
2
.e
e 

0 avanço genetico esperado por ciclo de selesao foi 

calculado pela fOrmula AG = (k)(6F)(62062F), apresentada por  

JOHNSON,  ROBINSON e COMSTOCK (1955a) utilizando as varilncias 

fenotipicas estimadas pelos dois metodos acima indicados. Nes-

ta fermula, k representa o diferencial de selegao expresso em 

termos de desvio padrão fenotipico (6F), assumindo um valor de 

2,06 para o nivel de 5% de probabilidade. 
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A herdabilidade tato 4enzu, alem de ser calculada 

utilizando os dois valores estimados para a varincia fenotipi 

ca, foi calculada por dois metodos. 0 primeiro sugerido por  

LUSH  (1949) e apresentado por  JOHNSON,  ROBINSON e COMSTOCK 

(1955a), HANSON, ROBINSON e COMSTOCK (1956), SINGH e MEHNDIRATTA 

(1969), ECKEBIL et  at,  (1977) e outros, no qual a herdabilida- 

de  tat°  4senzu. "e definida pela relaçao entre a varilncia ge- 

notipica e a varilncia fenotipica total: 

H = 
cs2g (no)

. 0 segundo metodo foi sugerido por 
(S 2 F 

HANSON (1963), que definiu a herdabilidade tato zensu a ser 

aplicada em melhoramento de plantas, em termos de avanço gene-

tico, assim: 

AG (100). 
H - 

taF 

0 avanço gen6tico foi tambem expresso em percentagem 

da media da população, de acordo com a fOrmula apresentada por  

JOHNSON, ROBINSON e COMSTOCK (1955a),  onde  o 

AG (100) 
AG %x = , em que x representa a media da po 

Pu laço. 

0 coeficiente de variabilidade genetica foi estima- 

do, conforme sugerido por  BURTON  (1952), citado por HANSON, 

ROBINSON e COMSTOCK (1956), e  SINGE  e MEHNDIRATTA (1969), pela 

relaqao entre o desvio padrão genotipico e a media da popula-

çao, multiplicado por 100, como segue; 

CVG = (100) . 
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2.5. Interrelagoes entre Caracteres Agronomicos 

Os coeficientes de correlag-Ao foram calculados pel 

metodo dos mínimos quadrados. 

Os testes de homogeneidade dos coeficientes de corr 

laço e a obtengao dos coeficientes de correlagao homogenees 

para cada local e variedade, foram_ feitos segundo o m'etod 

apresentado por  STEEL  e TORRIE (1960). 



RESULTADDS E DISCUSS:i0 

1. Anglise da Variância 

Os resultados das analises da variancia, coeficien- 

tes de variagao e diferenças mínimas significativas para P 

dez características estudadas,  so  apresentados nos Quadros 6 

e 7, para os locais 1 e 2, respectivamente. 

Nos dois locais estudados, as variedades no apresen 

taram diferenças significativas para o niimero de nOs, numero 

de ramos, diametro do caule e numero de folhas; no entanto, 

apresentaram diferenças significativas no local 1 para o niime-

ro de vagens por planta, numero de sementes por vagem e produ-

gao de sementes e diferenças altamente significativas para a  

area  foliar, comprimento da vagem e peso de 100 sementes. No 

local 2, todas estas características, com exceção do niimero de 

nos, numero de ramos, diametro do caule e numero de '-folhas, 

apresentarard- diferenças altamente significativas. Resultados 

semelhantes foram obtidos por SINGH e MEHNDIRATTA (1969) em 

feijao CoWpea.. 

No local 1, o efeito de repetigOes (blocos) foi sig-

nificativo apenas para as caracteristicas mais ligadas a produ 
gao econOmica, como o numero de vagens por planta, a produgao 

de sementes e o peso de 100 sementes, enquanto, no local 2,  pa  

ra a  area  foliar, o peso de 100 sementes e o diametro do cau-

le. 

A interagao variedades x repetigOes foi significati-

va no local 1 para o diametro do caule, o niimero de vagens por 
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Quadro 6. Analises da Variancia, Coeficientes de Variaçao (C.V.) e Diferenças Mínimas Significativas (D.M.S.) 

de Dez Características Estudadas em Feijao-de-Corda, Vigna sinensis (L.) Savi. Local 1- Caucaia, Cea- 

ra, Brasil, 1977. 

Fonte de 
Variaçao 

VARIINCIAS 

N9 de 
mis 

N9 de 
ramos 

0 do  
caule 
(cm) 

N9 de 
vagens 

N9 de 
folhas 

4  Lea 
foliar 
(cm 

2
) 

Comp.  
vagem 
( CM) 

N9 sem./ 
vagem 

Produgao 
sementes 

(g) 

Peso 100 
sementes 

(g) 

Variedades (G) 4 2,08 1,21 0,10 390,38* 204,49 3112,88** 246,68** 4,30 2624,80* 126,11* 

RepetiçOes (R) 3 6,04 1,61 0,03 398,00* 173,13 51,15 0,64 1,59 2808,90* 5,78* 

G x R 12 2,85 1,04 0,08* 92,18** 154,91 62,01 3,04** 1,07 514,94 1,36 

Residuo 80 3,06 0,64 0,04 36,01 85,47 51,82 0,91 1,07 273,39 1,61 

C.V. (%) 10,77 18,92 30,74 40,14 31,60 15,15 7,70 6,83 52,98 6,88 

D.M.S. (5%) - 1,70 1,03 0,29 9,69 12,56 7,95 1,76 1,04 22,90 1,18 

Significativo ao nivel de 5% de probabilidade. 

* Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

r•J 



Quadro 7. Analises da Variancia, Coeficientes de Variaça-o (C.V.) e Diferenças Mínimas Significativas (D.N.S.) 

de Dez Características Estudadas em Feijao-de-Corda, Vigna zinenzió (L.) Savi. Local 2 - Pacajus, Cea 

ra, Brasil, 1977.  

Fonte de 
Variagao 

V AR I CIAS 

G.L. 
N9 de 
II& 

N9 de 
ramos 

0 de  
caule 
(cm) 

N9 de 
vagens 

N9 de 
folhas  

;Area  
foliar  
(cm2) 

Comp.  
vagem  
(cm) 

N9 sem./ 
vagem 

Produçao 
sementes 

(g) 

Peso 100 
sementes 

(g) 

Variedades (G) 

RepetiçOes (R) 

G x R 

Residuo 

C.V. (%) 

D.M.S. (5%) 

4 

3 

12 

80 

we 

9,57 

7,87 

3,99 

3,75 

14,58 

2,02 

1,94 

3,53* 

0,91 

0,53 

17,38 

0,96 

0,05 

0,18** 

0,02 

0,02 

14,43 

0,14 

1450,04** 

132,19 

58,49 

41,79 

45,52 

7,72 

373,54 

47,88 

150,10 

113,02 

22,99 

12,36 

1917,01** 

311,00* 

77,17 

46,25 

19,98 

8,86 

307,77** 

7,37 

2,33 

1,31 

6,69 

1,54 

20,43** 

1,93 

1,78 

1,40 

8,84 

1,35 

3572,58** 

1066,55 

488,72 

268,88 

51,62 

22,30 

126,34** 

16,09* 

3,13 

3,11 

10,05 

1,79 

* Significativo ao nivel de 5% de probabilidade. 

** Significativo ao nivel de 1% de probabilidade. 

Ui 



planta e o comprimento da vagem. No local 2 essa interação 

foi significativa para nenhuma característica. 

Os valores  medics  do comportamento das dez caractc 

risticas estudadas nos dois locais, nas cinco variedades, se 

apresentados no Quadro 8, com os respectivos contrastes calcu 

lados pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

0 Quadro 8 mostra que a variedade CE-222 produziu 

maior numero de vagens por planta (249 25) no local 1, enquant 

no local 2, foi superada pela CE-12 que produziu em media 35,1 

vagens por planta. Os maiores valores da  area  foliar fora 

apresentados pelas variedades CE-2 e CE-216, enquanto a CE-21 

e a CE-31 foram as variedades que apresentaram o maior niimer 

de sementes por vagem nos locais 1 e 2, respectivamente. A 

variedades CE-2 e CE-216 apresentaram os mais altos pesos d, 

100 sementes em ambos locais, enquanto o menor foi registradc 

na CE-12. 

As variedades que mais produziram sementes foram 

CE-222 (local 1) e a CE-12 (local 2) com 61,91g e 75,01g, res-

pectivamente. A variedade CE-12, apesar de ter apresentado ume 

elevada produgão no local 2, mostrou-se a menos produtiva nc 

local 1, produzindo 34,91g, menos da metade do local 29  a va-

riedade CE-216 foi a que menos produziu no local 2. 

As caracteristicas que revelaram os maiores coefici-

entes de variação foram a produção de sementes (52 ,38% e 51,62%, 

e o numero de vagens por planta (40,14% e 45,52%) para os lo-

cais 1 e 2, respectivamente. 

2. Anglise da Variancia Conjunta 

As analises da varilncia conjunta das dez caracteris 

ticas estudadas nos dois locais, bem como os respectivos coefi 



Quadro 8. Comportamento Maio de Dez Caracteristicas do Feijao-de-Corda, Vigna 4i1ey4b6 (L.) Savi em Dois 

Locais. Ceara, Brasil, 1977, 

LOCAL VARIEDADES 
N9
-
de 

nos 
N9 de 
ramos 

O de  
caule 
(cm) 

N9 de 
vagens 

N9 de 
folhas 

Area 
foliar 
(cm2) 

Comp.  
vagem 
(cm) 

N9 sem./ 
vagem 

Produçao 
sementes 

(g) 

Peso 100 
sementes 

(g) 

1 

CE-2 

CE-12 

CE-31 

CE-216 

CE-222 

13,50a 

14,05a 

13,25a 

13,90a 

13,80a 

5,90a 

5,50a 

5,30a 

5,30a 

5,45a 

1,08a 

0,89a 

0,96a 

1,01a 

0,95a 

15,40ab 

16,30ab 

15,60ab 

12,45b 

24,25a 

41,75a 

36,80a 

38,65a 

36,65a 

43,60a 

65,69a 

37,82b 

50,28ab 

63,89ab 

42,38b 

26,51a 

18996c 

21,09b 

26,25a 

20,33bc 

15,05ab 

15,35ab 

15,20ab 

15,72a 

14,46b 

45,21ab 

34991b 

35,59b 

36,51b 

61,91a 

19,49a 

13,76c 

14,89c 

18,86ab 

17,74b 

2 

CE-2 

CE-12 

CE-31 

CE-216 

CE-222 

15960a 

16,50a 

16,15a 

14,70a 

15,45a 

5,45a 

5,85a 

5,45a 

5,10a 

5,10a 

0,93a 

0,99a 

0,94a 

0,91a 

0,86a 

18,35cd 

35,15a 

24,30bc 

13,25d 

28,75ab 

50,40a 

57,85a 

56,55a 

47,45a 

51,20a 

50,20ab 

37,48cd 

42,37bc 

57,02a 

32,39d 

26,22a 

18,40d 

22,07b 

27,48a 

19,98c 

15,54ab 

14,46bc 

16,24a 

15,53ab 

13,68c 

56,91ab 

75,01a 

59,90ab 

41,01b 

70,85a 

19,99a 

14,89c 

15,16c 

20,09a 

17,90b 

As medias seguidas da mesma letra no diferem estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade pelo teste 

de Tukey. 



cientes de variagão e as diferenças mínimas significativas sa 

apresentados no Quadro 9. 

Os resultados indicam que n.o houve diferenças rL 

comportamento das caracteristicas determinadas no inicio d 

florescimento quanto ao numero de nOs no ramo principal,  name  

ro de ramos por planta, diametro  dc  caule e o numero de Lo  

lhas. 

As variedades apresentaram diferenças altamente sig 

nificativas para o numero de vagens por planta,  area  foliar 

 

comprimento da vagem, numero de sementes por vagem, produça. 

de sementes e o peso de 100 sementes. 

0 efeito devido a locais foi significativo para o ni 

mero de vagens por planta e a produçao de sementes, e altamen-

te significativo para o  warner°  de n6s no ramo principal, nUme-

ro de folhas e  area  foliar. 

0 efeito da interação variedades x locais fpi signi-

ficativo para a produção de sementes e altamente significativ( 

para o numero de vagens por planta,  area  foliar e numero de SE 

mentes por vagem. Essa observaçao g particularmente importante 

pois sugere que um programa de melhoramento devera ser dirigi- 

do para o desenvolvimento de variedades adaptadas a um grupc 

particular de ambientes (ALLARD e BRADSHAW, 1964). Para isso, 

a seleção das características que manifestaram elevada intera- 

gao genOtipo x ambiente devera ser feita em um grande numero 

de locais,  at  que uma fraca interagio seja obtida. FINLAY 

(1963), citado por EVANS (1975), mostrou que os dois componen-

tes de adaptaçao, a saber: rendimento madio em todos os ambien 

tes e a estabilidade do rendimento  so  independentes um do ou- 

tro e indicam a possibilidade de combinar-se alto rendimento 

com uma ampla adaptaçao. 



Quadro 9. Analises da Varfancia Conjunta, Coeficientes de Variaçao (C.V.) e Diferenças Minimas Significativas 

(D.M.S.) das Dez Características Estudadas em Feijra"o-de-Corda, Vigna 4inen4i4 (L.) Savi. Ceara, Bra- 
sil, 1977. 

Fonte de 
Variaçao G., L. 

VARIZNCIAS 

N9 de 
nos 

N9 de 
ramos 

0 do 
caule 
(cm) 

N9 de 
vagens 

N9 de 
folhas'  

Area 
foliar 
(cm2) 

Comp.  
vagem  
(cm) 

N9 sem./ 
vagem 

Produção 
sementes 

(g) 

Peso 100 
sementes 

(g) 

Variedades (G) 4 5,18 1,99 0,05 1341,33** 271,56 4719,83** 547,48** 17,92** 4111,42** 250,12** 

Locais (L) 1 196,02** 0,50 0,15 2534,72* 9660,50** 3220,75** 2,08 0,20 16012,09* 21,22 

G x L 4 6,46 1,15 0,10 499,08** 306,46 310,07** 6,97 6,81** 2085,95* 2,33 

RepetigOes (R) 6 6,95 2,60* 0,11 265,09* 110,50 181,08* 4,01 1,76 1937,73** 10,94** 

G x R 24 3,42 0,98* 0,05* 75,33** 152,50* 69,59 2,68** 1,43 501,80** 2,28 

Resíduo 160 3,03 0,58 0,03 38,90 99,25 49,03 1,03 1,24 253,14 2,36 

C.V. (%) - 12,59 18,20 23,54 42,63 26,65 17,39 7,20 7,91 43,28 8,74 

D.M.S. (5%) - 1,22 0,65 0,15 5,73 8,15 5,51 1,08 0,79 14,78 1,00 

* Significativo ao nivel de 5% de probabilidade. 

** Significativo ao nivel de 1% de probabilidade. 
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O efeito devido a repetigOes (blocos) foi significa 

tivo para o numero de ramos, numero de vagens por planta  ere  

foliar; e altamente significativo para a produgão e peso de 10 

sementes. 

A interação variedades x repetigOes foi significatie 

va para o numero de ramos, dilmetro do caule e o numero de fo- 

lhas e altamente significativo para o nUmero de vagens po 

planta, o comprimento da vagem e a produgao de sementes. Issl 

parece sugerir serem essas caracteristicas altamente sensivei! 

mesmo as pequenas diferenças do solo, como as que se esper, 

possam ocorrer entre repetiçoes de um mesmo local. Destas ca-

racteristicas, o comprimento da vagem foi a que apresentou me-

nor variancia. 

0 menor coeficiente de variagio foi apresentado pelc 

comprimento da vagem (79 20%), enquanto que a produçao de semer 

tes e o numero de vagens por planta apresentaram os maiores  VC  

lores com 43,28% e 42,63%, respectivamente. 

A performance media das cinco variedades estudadas 

nos dois locais, para as dez caracteristicas, apresentada no 

Quadro 10. 

A produção de sementes foi  maxima  na variedade 

CE-222 (66,39g) e  minima  na CE-216 (389 71g). 

O maior peso de 100 sementes foi observado na varie-

dade CE-2 e a menor na CE-12, com os valores de 19,74g e 14,32g, 

respectivamente. 

O numero de sementes por vagem variou de 14,07 na 

CE-222, a 15,72 na CE-31. 0 maior comprimento da vagem e a  

area  foliar  maxima  foram apresentados pela CE-216 com 26,87cm 

e 60,46cm2, respectivamente. 



Quadro 10. Comportamento Medio das Dez Características Estudadas em Feijão-de--Corda, Vigna sinewiis (L.) 

Savi. Ceara, Brasil, 1977. 

VARIEDADES 
N9 de 
nos 

N9 de 
ramos 

0 do 
caule 
(cm) 

N9 de 
vagens 

N9 de 
folhas  

Area 
fo'liar  
(cm2) 

Comp0 
vagem  
(cm) 

N9 sem./ 
vagem 

Produção 
sementes 

(g) 

Peso 100 
sementes 

(g) 

CE-2 14,55a 5,68a 1,00a 16,88cd 46,08a 57,90a 26,37a 15,29ab 51,07bc 19,74a 

CE-12 15,28a 5,68a 0,94a 25,63ab 47,08a 37983b 18,68b 14,91bc 54,96ab 14,32b 

CE-31 14,70a 5,38a 0,95a 19,95bc 47,60a 46,33c 21,58c 15,72a 47,75bc 15,03b 

CE-216 14,30a 5,20a 0,96a 12,85d 42,05a 60,46a 26,87a 15,63ab 38,71c 19,49a 

CE-222 14,63a 5,28a 0,90a 26,50a 48,90a 37,38b 20,15b 14,07c 66,39a 17,82c 

As medias seguidas da mesma letra no diferem estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade pelo teste 

de Tukey. 
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3. Estimativa dos Componentes de Variação 

Os valores estimados dos componentes de variação sa 

apresentados no Quadro ll. A importancia de cada componente ri 

sultante de uma fonte de variaçao especifica .6 determinada pe-

la magnitude relativa do componente expresso pela sua signifi-

cancia. 

0 efeito devido as diferenças geneticas entre as va-

riedades foi significativo pare o niimero de folhas; componen-

tes altamente significativos foram estimados para o numero d( 

vagens por planta,  area  foliar, comprimento da vagem, produqac 

de sementes e peso de 100 sementes. 

Os componentes atribuidos aos genOtipos (52g), lo- 

cais (S2t), a interaçao variedades x locais (Pgt), repetigOes 
(S2r) e variedades x repet43es (S2gr) foram todos altamente 

significativos com relagao a  area  foliar e a produçao de semer 
tes. Portanto essas duas caracteristicas parecem ser 'altamen-

te influenciadas por aquelas causes de variaçao. 

0 componente Pgr no apresentou significancia para 

o numero de vagens por planta. 0 componente devido ao numero 

de folhas por planta foi significativo para variedades e alta-

mente significativo para locais, interaç-no variedades x locais 

e variedades x repetiçOes. 

Os componentes devidos ao niimero de nOs, numero de 

ramos, diametro do caule e o numero de sementes por vagem nao 

apresentaram significlncia para nenhuma das causas de varia-

çao. 0 comprimento da vagem e o peso de 100 sementes apresen-

taram componentes altamente significativos somente com respei-

to as diferenças gen6ticas entre as variedades (62g). 

De modo geral, a magnitude dos componentes devido as 



Quadro 11. Estimativa dos Componentes de Variação de Dez Caraceristicas do Feijão-de-Corda, Vigna 4ineroi6 

(L.) Savi. Ceara, Brasil, 1977, 1/ 

Componentes da Variancia 
0 do 

N9 de N9 de 
caule nos ramos 
(cm)  

N9 de N9 de 
vagens foll?as 

Area 
foliar 
(cm2) 

Comp.  
vagem  
(cm) 

N9 sem./ 
vagem 

Produgão 
sementes 

(g) 

Peso 100 
sementes 

(g) 

Variedades (62g) 0,04 0,03 0,00 31,65** 2,98* 116,26** 13,62** 0,41 90,24** 6,20** 

Locais (62Z) 1,86 0,00 0,00 18,46** 93,96** 27,99** 0,00 0,00 140,74** 0,10 

Variedades x Locais (32e) 0,15 0,01 0,00 21,19** 7,70** 12,02** 0,21 0,27 79,21** 0,00 

Repetiçães (620 0,14 0,06 0,00 7,59** 0,45 4,46** 0,05 0,01 57,44** 0,35 

Variedades x Repetiç6es (egr) 0,08 0,08 0,00 0,91 10,65** 4,11** 0,33 0,04 49,73** 0,00 

Residuo  (ó2e)  3,03 0,58 0,03 38,90 99,25 49,03 1,03 1,24 253,14 2,36  

lí  SignificIncia determinada usando-se o teste F adequado, indicado pela esperança do quadrado medio. 

* Significativo ao nivel de 5% de probabilidade. 

** Significativo ao axe]. de 1% de probabilidade. 



diferenças geneticas entre as variedades foram superiores  ague  

las devido a interagao das variedades com os locais, exceto  pa  

ra o numero de nes e o numero de folhas, e inferiores ao  comp°  

nente do erro experimental, exceto para a  area  foliar, compri-

mento da vagem e o peso de 100 sementes, evidenciando a  ample  

variabilidade existente nas principais earacteristicas relacio 

nadas com a produg.ão de sementes e, consequentemente, oportuni 

dade de progresso genetico atreves da seleção. 

4. Parâmetros Genéticos 

Os valores estimados das vari'ancias fenotlpicas e  go  

notipicas-, coeficientes de variabilidade genetica, herdabilida 

de Zato 4en4u, avançO  genetic°  esperado por ciclo de seleçao 

(calculados tambem em percentagem da media) das dez caracterls 

ticas estudadas nas cinco variedades sio apresentados no Qua-

dro 12. 

As respostas obtidas com a aplicação de diferentes 

metodos nos calculos das varilncias fenotipicas, bem como dos 

outros parametros que dependem desta variancia para a sua esti 

mativa pouco diferiram, uma vez que a magnitude das diferenças 

observadas foram pequenas, mesmo para as características que 

apresentaram significIncia para Ogr, como e o caso do numero 

de folhas,  area  foliar e peso de 100 sementes. 

Os valores estimados para as varilncias fenotipicas 

variaram de 0,01 (dilimetro do caule) a 173,92 (produção de se- 

mentes) pare o primeiro metodo e de 0,00 a 161,49 no segundo 

metodo para as mesmas características. As menores varilncias 

fenotipicas e genotlpicas foram registradas para o numero de 

nos, numero de ramos e o dilmetro do caule. 0 numero de folhas, 

numero de sementes por vagem e peso de 100 sementes tambem exi 



Quadro 12. Estimativa de Alguns Par"Ametros Geneticos para Dez Caracteristicas Estudadas em Feij'ao-de-Corda 

Vignasinenza (L.) Savi. Cear, Brasil, 1977. 

VARI2NCIAS HERDABILIDADES (%)  

CARACTERISTICAS Media 62F 62F 62g C.V.G (1) (2)  (1) (2) 

A.G. A.G. 

      

(1) (2) 
H 628  (100) II  _A.G. (100) 

( 1) (2) 
 

6 2F lz F 

(1) (2) 

N9 de nOs 

119 de ramos 

0 do caule (cm) 

N9 de vagens 

N9 de folhas 

Área foliar (cm2)  

Comp.  vagem (cm)  

NY  sem./vagem 

Produço Sem. (g) 

Peso 100 Sem. (g)  

14,69 

5,44 

0,95 

20,36 

46,34 

47,98 

22,73 

15,12 

51,77 

17,28  

0,51 

0,13 

0,01 

47,34 

21,90 

129,43 

13,93 

0,61 

173,92 

6,50  

0,49 

0,11 

0,00 

47,11 

19,24 

128,40 

13,85 

0,60 

161,49 

6,50  

0,04 1,37 

0,03 3,13 

0,00* 0,00 

31,65 27,60 

2,98 3,72 

116,26 22,48 

13,62 16,24 

0,41 4,23 

90,24 18,35 

6,20 14,42 

7,84 8,16 

23,08 27,27 

0,00 0,00 

66,86 67,18 

13,61 15,49 

89,82 90,55 

97,77 98,34 

67,21 68,33 

51,39 55,88 

95,88 95,36  

8,30 

22,92 

0,00 

67,03 

14,00 

90,00 

98,00 

68,09 

52,00 

94,99 

8,32 

26,48 

0,00 

67,01 

15,21 

91,00 

98,00 

68,09 

55,99 

94,99  

0,12 

0,17 

0,00 

9,50 

1,35 

21,10 

7,53 

1,08 

14,13 

4,99  

0,12 

0,18 

0,00 

9,47 

1,36 

21,24 

7,51 

1,08 

14,66 

4,99  

0,82 

3,13 

0,00 

46,59 

2,91 

43,98 

33,14 

7,13 

27,29 

28,90 

0,82 

3,37 

0,00 

46,47 

2,92 

44,28 

33,05 

7,13 

28,32 

28,90 

(1) Parlmetros calculados computando o valor da egr. 

(2) Par"Ametros calculados sem computar a 2gr. 

Estimativa negativa para a qual o valor mais indicado e zero (0,00) segundo ALLARD (1971). 
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Altas 

foram  

estima- 

obtidas 

6i 

biram pouca varilncia genotlpica e as duas Ultimas caracterls-

ticas, pouca varilncia fenotipica. 

As menores estimativas dos par-ametros geneticos fo-

ram apresentadas pelo numero de nOs no ramo principal, nUmerc 

de ramos e o diametro do caule, o que sugere pouca variabilid 

de nestas caractertsticas. As varilncias genottpicas mais ele-

vadas foram registradas para a  area  foliar (116,26) e a produ-

çao de sementes (90,24). 0 diametro do caule foi a caracterts- 
- 

tica que revelou a menor varilncia genotípica (0,00), 

O numero de vagens por planta foi a característica 

que mostrou o mais alto coeficiente de variabilidade gengtica, 

sendo seguida pela  area  foliar e a produgZo de 

planta. Esse fato sugere que a seleçqo pode ser 

sucesso no melhoramento dessas caracteristicas. 

tivas do coeficiente de variabilidade genatica 

por SANDHU e 

Soja, para o 

tes; SINGH e 

SINGH (1970) em Chickpeaz e MALHOTRL (1973) em  

numero de vagens por planta e a produçaode  semen  

MEHNDIRATTA (1969) em Cowpea e SINGH et  at.  

(1972) em Fe'ijao mung, para o numero de vagens por planta. 

Os valores da herdabilidade estimados pelos dois ma-

todos e baseados em duas diferentes estimativas de vari-ancias 

fenotrpicas pouco diferiram entre si, considerada a mesma ea-

racterfstica. 

Os valores da herdabilidade tato 4en4u, sozinhos, 

no  so  suficientes para indicar a quantidade de progresso ge-

natico que poderia resultar da seleçZo dos melhores individuos. 

Supondo que a herdabilidade foi 100% (628  = 62F), ent-io a per-

formance do fenOtipo poderia ser uma perfeita indicação do va- 
_ 

lor genotípico; porém a herdabilidade de 100% poderia resultar 

quando ambas 52g e  OF  fossem 0,01; 1; 10; 100;  etc.,  com is-

to, o progresso genatico poderia ser incrementado com um aumen 
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to das varilncias. A utilidade desse parametro aumenta quand( 

e usada juntamente com o diferencial de selegao, a quantidad( 

cuja me-dia das linhas selecionadas excede a media do grupo in-

teiro (populagao),  co  avanço genatico esperado que 6 definidc 

como o produto do coeficiente de herdabilidade (628/62F)  pelc 

diferencial de selagao  (JOHNSON,  ROBINSON e COMSTOCK 1955a).NE: 

tentativa de conciliar estes parlmetros geneticos, para aumen-

tar a efici.ancia de seu uso e unificar o conceito a ser utili-

zado no melhoramento de plantas, HANSON (1963) sugeriu a defi-

niçao de herdabilidade tato zenau em termos de avanço geneti 

CO. 

Em face da poUca variaçao observada nos valores obti 

dos da herdabilidade pelos diferentes matodos utilizados, a 

discussZo  sera  feita,-citando-se apenas os valores medios das 

caracterfsticas. 

Das dez características estudadas, somente quatro 

apresentaram valores muito baixo de herdabilidade: o nUmero de 

nOs no ramo principal, o numero de ramos, diametro do taule e 

o numero de folhas. 

As características que revelaram os maiores valores 

de herdabilidade foram a  area  foliar, comprimento da vagem e 

peso de 100 sementes, com estimativas em torno ou acima de 90%. 

Os valores aproximados para o numero de sementes por vagem,  nil.  

mero de vagens por planta e a produçao de sementes foram 67%, 

66% e 51%, respectivamente. Baixa herdabilidade para a produ- 

çao de sementes tem sido reportada por SINGH 

(1969), VEERASWAMY, PALANISWAMY e RATHNASWAMY  

at.  (1973) e KHERADNAM e NIKNEJAD (1974) em 

(1968), PANIAGUA e PINCHINAT (1976) em Feija.o 

e MEHNDIRATTA 

(1973), BLISS et 

Cowpea; COYNE  

Comum; MUROZ e 

ABRAMS (1971) em Feijao  Guandu;  JOHNSON, ROBINSON e COMSTOCK 

(1955a), HANSON e WEBER (1961), GOPANI e KABARIA (1970) e LAL 

e HAQUE (1972) em  Soja.  
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A alta herdabilidade tato 4en4cc observada para  

area  foliar, comprimento da vagem e peso de 100 sementes, mos-

tra a possibilidade de selecionar-se estas caracteristicas,apE 

nas baseando-se no fenetipo da populaça7o. As outras caracteris 

ticas como o numero de sementes por vagem, o numero de vagens 

por planta e a produçao de sementes,  qua_  apresentaram menoreL 

herdabilidades, parecem ser mais influenciadas pelo ambiente s  

indicando, portanto, que a seleçao para estas caracteristicas  

sera  to eficiente se for baseada na performance media da  pro-

genie.  

0 avanço  genetic°  esperado por ciclo de selegao revc 

lou-se mais importante para a  area  foliar, a produçao de  semen  

tes e o numero de vagens por planta. Valores moderados forau 

encontrados para o peso de 100 sementes e o comprimento da va-

gem. 0 numero de nOs no ramo principal, o numero de ramos, c 

dfametro do caule e o numero de sementes por vagem, apresenta-

ram o menor ganho a ser obtido pela seleção. 
a 

0 avanço  genetic°  calculado sobre a percentagem da 

media indicou que o numero de vagens por planta e a caracteris 

tica que melhor responderia a selegao, com um ganho de 46% por 

cada ciclo, enquanto que a  area  foliar, o comprimento da va-

gem, o peso de 100 sementes e a produçao de sementes, apresen 

taram ganhos de 44%, 33%, 28% e 27%, respectivamente. Estes rc 

sultados concordam em parte com os obtidos por SINGH e 

ME HN  DI RAT  TA ( 1969) , VEE RAS WAMY , P ALAN I S W  AMY  e RATHNASWA1E ( 1973) 

e TREHAN, BAGRECHA e SRIVASTAVA (1970) em Cowpea. 

Alta herdabilidade, associada a alto avanço genetico. 

foi observada para a  area  foliar e o comprimento da vagem, 

deve-se provavelmente a um consideravel efeito aditivo dos 

gens (PANSE, 1957) citado por DAYAL et ai. (1972) eLAL e HAQUE 

(1972). 
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0 peso de 100 sementes apresentou uma elevadissima 

herdabilidade associada a um baixo avanço  genetic°,  sugerindo 

que a alta herdabilidade para esta caracteristica deva-se pro- 

vavelmente a efeitos genicos no aditivos (dominancia e/ou 

epistasia) PANSE (1957)9  citado por LAL e HAQUE (1972). 

0 numero de vagens por planta apresentou herdabilida 

de moderadamente alta associada a um elevado avanço  genetic°,  

indicando que a sua seleçao poder e ser bastante efetiva. Resul 

tados semelhantes foram registrados em CoWpea por VEERASWAMY, 

PALANISWAMY e RATHNASWAMY (1973)9  em C. cajan por HIREMATH 
TALAWAR (1973) e em C. tettagonotoba por SOHOO et a. (1971). 

A produçao de sementes apresentou um moderado avanço 

genetico associada a uma moderada herdabilidade, indicando que 

a seleçao para esta ca7racterlstica parece ser menos eficiente 

que a seleçao para o numero de vagens por planta. 

5. Interre1ag5es entre Caracteres Agronbmicos 

Os coeficientes de correlaçao simples e os coeficien 

tes de correlaçao homogeneos, das caracteristicas entre si 

com a produçao de sementes,  so  apresentados nos Quadros 13 e 

14 para os dois locais. 

Ampla variação nos valores de A foi observada en- 

tre e dentro das variedades nos deis locais, para todas as ca-

racteristicas, exceto para as associaçOes: produçao x numero 

de vagens por planta; comprimento da vagem x nilmero de semen-

tes por vagem e numero de folhas x numero de nos, que, consis-

tentemente, apresentaram correlaçoes altamente significativas 

e positivas nos dois locais. As diferenças observadas dentro 

das variedades em locais diferentes podem ser explicadas, pelo 
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Quadro 13. Coeficientes de Correlagio entre &Lrecteres Agronimicos  so  Feijia-de-Corda, Vignn ainettas (L.) Savi. Lo- 

cal 1 - Ceucaie, Cear, Brasil, 1977. . 

(Os coeficientes de correlagio homogineos estio entre perinteses) 

CARACTERES VARIEDADE  09 de 
nag  

89 de 
ramos 

0 do 
caule 

89 de 
vagens 

119 de  
folhas 

Area 
foliar 

Comp.  da 
vagem 

N9 sem./ 
vagem 

Peso 100 
sementes 

• 
0E-2 0,53* 0,17 0,41 0,99** 0,22 0.24 0,09 -0.22 0,49* 
08-12 . 0,28 0,63** 0,69** 0,96** 0,72** 0,42 -0,06 0,14 0,43  

PRODUÇÃO  CE-31 0,14 0,50* 0,14 0,97** 0,45* -0,04 0,16 0,28 0,15 
CE-216 -0,04 0,33 0,17 0,98** 0,48* 0,18 -0,37 • -0,16 -0.24 
08-222 0,20 0,39 0,58** 0,97** 0,07 0,01 0,23 -0,08 0,04 

(0,231)* (0,416)** (0,423)** (0,944)** (0,414)** (0,162).  (0,007) (-0,007) (0,186) 

CE-2 0,23 -0,02 0,30 '0,42 0,02 -0,11 0,32 -0,17 
CE-12 -0,08 0,40 0,10 0,26 0,17 0,13 0,10 -0,08- 

PESO 100 SEN. CE-31 0,29 0,11 0,09 -0,01 0,27 0,24 -0,18 -0,20 
08-216 -0,08 -0,43 - 0,17 -0,39 0,18 -0,32 0,55* 0,22 
01-222 0,11 -0,04 0,00 -0,12 0,15 0,18 0,41 0,35 

(0,030) (0,002) (0,(33) (0,034) (0,158) (0,023) (0,254)* (0,026) 

08-2 0,03 0.19 -0,24 -0,35 0,01 0,03 0,51** 
01-12 0,32 -0,25 0,27 '0,04 0,28 0,26 0,74** 

89 SEM./VAGEM GE-31 0,15 0,47 0,18.  0,18 '0,16 0,12 0,68** 
01-216 0,25 -0,11 0,21 -0,28 0,15 -0,19 0,59** 
CE-222 0,31 -0,19 -0,37 -0,24 -0,06 0,12 0,55* 

(0,2(4) (0,028) (0,007) (0,131) (0,109) (0,068) (0,622)** 

-...-..- 
CE -2 0,03 0,31 -0,13 -0,01 -0,12 0,04 
08 -12 0,04 -0,40 -0,12 -0,15 0,00 0,/2 

COMP.  VAGEM  CE -31 -0,20 0,25 -0,02 0,06 0,06 0,49* 
01 -216 0,02 -0,51* 0,29 -0,49* bm -0,17 
08 -222 0,16 -0,36 0,28 0,07 0;34 0,35 

(0,009) (oh) 10,063) (0,062) (0,059) (0,126) 

0E-2 0,56* 0,35 0,36 0,23 0,36. 

08-12 0,36 0,29 0,51* 0,41 0,55* 

ÁREA FILIAR 0E-31 0,13 0,11 0,32 -0,11 0,12 

0E-216 0,25 0,25 -0,36 0,13 0,02 

01-222 0,09 -0,03 0,34 -0,04 -0,04 

(0,282)** (0,197)* (0,244).* (0,139) (0,215)* 

-,•;•-, 0E-2 0,66** -0,28 0,68** 0,21 

08-12 0,72** 0,66** 0,73** 0,70** 

89 DE FOLHAS 0E-31 0,67** 0,54* 0,54* 0,38 

01-216 0,58** 0,58** 0,44 0,42 

0E-222 0,04 -0,40 0,37 0,05 

(0,565)** (oh) (0,567)** (0,375)** 

01-2 0,49* 0,15 0,41 

0E-12 0,30 0,61** 0,65** 

89 DE VAGENS CE-31 0,13 0,44 0,11 

0E-216 -0,05 0,39 0,13 

01-222 0,17 0,44 0,60** 

(0,216)* (0,415)0* 10,4051** 

0E-2 0,55** 0,26 

0E-12 0,58** . -0,15 

0 CAULE CE-31 0,52* 0,37 

08-216 0,25 0,05 

0E-222 0,09 0,11 

(0,413).* (0,132) 

CE-2 0,37 

CE-12 0,34 

149 DE RAMOS CE-Si 0,37 

01-316 0,38 

08-222 0,38 

(0,367)** 

* Significativo  so  nivel de 51 de probabilidade. 

*0  Sigoificacivo ao nivel de 11 do probabilidadc.. 

oh - Coeficientes nm homog;neos. scKundo  STEEL  • 108818 (MO) 



Quadro 14. Coeficientes de Correlagio entre Caracteres Agronimicos es Feijio-de-Corda, Vigna eiogoa-LA (L.) Savi. Lo- 

tal 2 - Pacajus, Ceari, Brasil, 1977. 

(Os Coeficientes de correloqio homo6neos estio entra parinteses) 

CARACTERES VARIEDADES N9 de 
nos 

99 de 
ramos 

0 do 
caule  

NO de 
vegans  

N9 de 
folhas 

Area 
foliar 

Comp.  da  
vagem 

89  sem./  
vagem 

Peso 100 
sementee 

CE-2 0,04 -0,22 0,12 0,91** 0,04 0,26 0,20 -0,33 0,16 
CE.12 0,11 0,19 0,11 0,92** 0,02 0,38 0,12 . 0,33 -0,0E 

PRODUVO • CE-31 0,36 0,06 0,46* 0,94** 0,32 0,02, 0,09 -0,06 -0,12 
• CE-216 0,26 -0,39 -0,25 0,91** 0,04 -0,32 -0,06 0,03 

CE-222 -0,12 -0,15 0,17 0,83** -0,08 0,18 0,56* 0,55* 

0,31 

 
- 0.52* 

e 
(0,133) (-0,106) (0,120) 0,901)** 10,0701 (0,106) (0,1941 (0,140) - (0,175) 

CE-2 ..0,27 -0,25 -0,26 -0,08 -0,10 -0,03 0,12 -6,14 
CE-12 0,22 0,10 -0,26 -E,32 0,09 -0,25 0,38 -0,16 

,PESO 100 SEM. CE-31 -0,16 -0,44 -0,40 -0,34 -0,33 0,00 -0,43 =6,40 
CE-216 0,40 -0,42 -0,15 0,03 0,32 -0,24 0,42 -0,25 
CE-222 -0,38 -0,14 -0,11 0,00 -0,35 -0,12 0,35 0,58** 

. (-0,038) (-0,238)* (-0,230). (-0,146) (-0,077) (-0,129) (0,173) (A) 

CE-2 0,49* 0,40 0,38 0,04 0,38 0,16 0,46* 
CE-12 -0,25 0,00 0,00 0,07 -0,22 -0,01 0,71** 

99 SEM./VAGEM CE-31 -0,06 0,35 0,27 -0,10 0,13 0,40 0,35 
CE-216 0,04 0,15 0,04 -0,18 0,17 -0,17 0,31 
CE-222 0,01 -0,49* 0,09 0,10 0,03 0,31 0,67** 

(0,054) (0,080) (0,205)* (-0,097) 10,1251 (0,143) (0,519)** 

a-2 -0,1E -a,18 0,14 0,00 0,01 0,54* 

_•  CE-12 -0,14 -0,05 -0,10 -0,22 -0,10 -0,10 
COMP,  VAGEY. CE-31 -0,01 -0,24 -0,19 -0,06 0,19 0,14 

CE-216 0,10 -0,37 -0,20 -0,33 0,37 0,01 
CE-222 0,01 -0,34 -0,01 0,30 0,00 0,45* 

(-0,044) (-0,239)* (-0,012) (-0,063) (0,097) (0,2231* 

a-2 -0,08 0,23 • 0,57** 0,22 -0,29 . 

CE-12 -0,21 3,54* 0,43 . 0,51* , 0,22 
IRKA FOLIAR CE-31 -0,14 0,29 0,20 0,00 0,06 

CE-216 -0,19 0,47* 0,63** -0,21 -0,03 
CE-222 0,29 -E,26 0,60** 0,16 0,17 

c 

(-0,065) (0,269)** (0,499)** 10,1451 10,0251 

CE-2 0,80** 0,46* 0,29 -0,03.  
CE-12 0,62** 0,53* 0,22 0,09 . 

^ 

89 DE FOLHAS CE731 0,70** 0,28 0,17 0,32 
CE-216 0,68** -0,07 0,01 -0,15 
CE-222 0,90** -0,28 0,00 0,02 

(0,9951** (0,2001* (0,1391 (0,052) 

CE-2 -0,03 -0,31 0,10 
CE-12 0,13 0,25 0,24 

89 DE VAGENS CE-31 0,35 0,10 0,47 
CE-216 0,11 -0,31 -0,23 , 
CE-222 0,00 . 0,07 0,25 

(0,114) (-0,043) (0,173) 

CE-2 0,19 0,59** 

CE-12 0,01 0,35 

0 CAULE CE-31 0,18 0,17 
CE-216 0,13 0,70** 

..CE-222 0,08 -0,08 

(0,118) (0,4001** 

CE-2 0,40 

CE-12 0,28 

89 DE  wiz  a-31 0,12 

CE-216 0,06 

CE-222 -0,22 

10,1321 

* Significativo ao nivel de 5% de probabilidade. 

** Significativo ao nrvel de 1% de probabilidade. 
oh - Coeficientes ris homogi-incon. segundo  STEEL  o TORRIE (1960). 
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fato de as características de ramificagao que definem o habi-

to de crescimento da planta (determinado e indeterminado) se- 

rem influenciadas por fatores climaticos e a duraq-ão do dia 

(fotoperiodismo), de modo que a descrigao de uma planta deve 

referir-se exclusivamente ao crescimento dessa planta em um da 

do local (ADY et  at.,  1965) citado por STANTON et  at. (1966). 

Embora no seja esse o caso, outros fatores como diferenças de 

fertilidade e umidade do solo nos dois locais podem explicar 

as possíveis discrepancias, observadas no presente estudo. As 

diferenças existentes no mesmo local entre e dentro das varie- 

dades devem ser atribuidas a diferenças genotipicas entre 

plantas da mesma populaçao. 

- Os testes de homogeneidade aplicados aos coeficien-

tes de correlaçao obt±dos nos dois locais revelaram que no lo- 

cal 1 o numero de ramos x comprimanto da vagem e o numero de 

folhas x numero de ramos foram as associagOes que apresentaram 

comportamento mais contrastante nas cinco variedades 'estuda-

das. No local 2, somente a associaçao peso de 100 sementes xnri 

mero de sementes por vagem apresentou este tipo de comportamen 

to, justificando a no homogeneidade dos coeficientes de corre 

laço. 

Os coeficientes de correlaçao homogeneos para o lo-

cal 1 (Quadro 13) mostram que a produçao de sementes apresen-

tou correlação positiva e altamente significativa com o nume-
- 

ro de vagens por planta, di'a.- metro do caule, numero de folhas e 

numero de ramos, e correlaçao positiva e significativa com o 

niimero de nas. Estes resultados conferem em parte com os obti-

dos em Vtgna por diversos autores: SINGH e MEHNDIRATTA (1970) 

verificaram que o numero de vagens por planta, numero de  semen  

tes por vagem e o peso de 100 sementes foram as caracteristi-

cas mais importantes para a produqao de sementes; PATEL (1973) 

observou significativas correlaçOes entre a produção de  semen- 
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tes e o numero de vagens por planta, e o numero de ramos por 

planta; SUMMERFIELD (1975) concluiu que a produção de sementes 

e largamente dependente do numero total de nes produzidos  at  

o inicio do florescimento, ou logo depois, e do nUmero de va-

gens produzidas e retidas nestes n6s, e KHERADNAM e NIKNEJAD 

(1974) obtiveram altas correlaçOes positives e significativas 

da produgão de sementes com o nUmero de racemos por planta, nG 

mero de sementes por vagem e peso de 100 sementes. 0 nUmero de 

ramos correlacionou-se positivamente com a produgao de semen-

tes, mas no o suficiente para revelar significIncia. 

0 comprimento da vagem apresentou correlação positi-

ve e significativa com c peso de 100 sementes e altamente sig-

nificativa. com o numerc de sementes por vagem. Resultados acme 

lhantes foram obtidos  Tor SINGE  e MEHNDIRATTA (1969). 

A  area  foliar correlacionou-se positiva e significa-

tivamente com o numero de ramos, diãmetro do caule e o nUmero 

de folhas, e apresentou correlação altamente significativa com 

o numero de nOs. 

0 numero de vagens por planta mostrou-se positiva e 

altamente correlacionado com o numero de ramos e o dilmetro do 

caule, e este correlacionou-se positiva e significativamente 

com o numero de nes no ramo principal. Esta Ultima caracteris- 

tica apresentou forte correlação ccm o numero de ramos por 

planta. 

No local 2, os coeficientes de correlaçao homogeneos 

(Quadro 14) mostraram-se menos consistentes, ou seja, certas 

características que apresentaram significIncia no local 1 não 

o apresentaram no local 2, com exceção daquelas trZs associa-

goes  citadas no inicio dessa discussao. KHERADNAM e NIKNEJAD 

(1974) sugerem que certas diferenças obtidas em experimentos 

desta natureza poderiam dever-se a diferenças genotipicas  en- 
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tre variedades e/ou diferenças nas condig;es de crescimento, 

especialmente aquelas referentes a distribuigao espacial das 

plantas.  ADAMS  (1961) 9  citado por COYNE (1968) 9  mostrou, em 

feijao comum, que as correlaçOes negativas entre os componen-

tes de produçao aumentam quando a populaqao de plantas e incre 

mentada dentro da fileira. ZAMBRANA (1972), estudando o efeito 

da densidade de populaqao em alfafa, observou que o coeficien-

te de correlagao entre a produçao de sementes e seus componen-

tes começa a aumentar com o incremento das distancias entre as 

plantas. Apesar dos ensaios conduzidos nos dois locais consti-

tuirem-se replica completa, isto e, variedades, delineamento e 

densidade de plantio, foram os mesmos para os dois locais,acre 

dita-se que a baixa fertilidade do solo no local 2 tenha indu- 

zido a uma maior compOtigao entre plantas, apresentando como 

consequencia uma maior freqiiencia de correlagOes negativas. 

Acrescem-se a isso as evidentes diferenças genotipicas entre 

os cultivares testados. 

As correlaçOes observadas no local 2 foram altamente 

significativaS e positives para as seguintes associaçaes: pro-

duçao de sementes x nilmero de vagens; comprimento da vagemxnii 

mero de sementes por vagem;  area  foliar x nilmero de ramos e 

diametro do caule; e niimero de folhas x numero de nOs. 

A produgao correlacionou-se positivamente com o  name  

ro de nas, dilmetro do caule, numero de folhas, erea foliar, 

comprimento da vagem e peso de 100 sementes, porem no foram 

tais associaçOes suficientemente altas para mostrar significan 

cia 

V a e  

0 peso de 100 sementes apresentou correlação negati-

significative com o numero de ramos e positiva com o dia- 

metro do caule. Correlacionou-se  negative,  porem no significa 

tivamente, com o numero de vagens por planta, numero de folhas 

e a  area  foliar. 
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O comprimento da vagem correlacionou-se negativamen-

te com o numero de 118s 9  numero de ramos, diametro do caule e o 

numero de vagens, porem somente com o numero de ramos a corre-

laço 

 

foi significativa. Correlacionou-se ainda positiva e si2 

nificativamente com a  area  foliar. 

O numero de folhas correlacionou-se positiva e signi 

ficativamente com o numero de ramos e no significdtivamente 

com o dilmetro do caule e o nUmero de vagens. 



RESUMO E CONCLUSÕES 

A variabilidade genetica, herdabilidade Zato zenzu 

avanço  genetic°  esperado, avanço genetico em percentagem da m6 

dia e as correlagOes das características entre si, e com a  pro  

dugao de sementes, foram determinados nas variedades CE-2, 

CE-12, CE-31, CE-216 e CE-222 de Feijao-de-Corda, Vigna zinen-

.6i45 (L.) Savi, pertencentes ao Banco de Germoplasma do Centro 

de Ciancias Agrarias da Universidade Federal do Ceara, em dois 

locais no Estado do Ceara, Brasil, durante o ano de 1977. 

Os resultados obtidos com a analise da vari-ancia por 

local e a_analise da variancia conjunta mostraram que as ca-

racteristicas numero -de n6s no ramo principal, numero de ra 

mos, diametro do caule c numero de folhas determinadas nos pri 

meiros dias apOs o inicio do florescimento no diferiram nas 

variedades estudadas. Estas mesmas características revelaram 

baixa variabilidade genetica, o que limita a sua utilidade co-

mo base para seleçao. 

As variedades apresentaram diferenças altamente sig-

nificativas para o niimero de vagens por planta,  area  foliar, 

comprimento da vagem, numero de sementes por vagem, produçao 

de sementes e peso de 100 sementes. 

interaçao variedades x locais mostrou significan-

cia para o numero de vagens por planta, produçao de sementes,  

area  foliar e nGmero de sementes por vagem. 

Variancias genotipicas altamente significantes foram 

registradas para o nGmero de vagens por planta,  area  foliar, 

comprimento da vagem, produçao de sementes e o peso de 100 se-

mentes. 

74 
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A inclusão do componente para a interação variada  

des  x repetigOes (Ogr) no calculc dos parImetros geneticos, 

pouco contribuiu para alterar os resultados obtidos para as 

caracteristicas estudadas. 0 mesmo foi observado na aplicação 

dos dois metodos para c calculo da herdabilidade Zato zenAu . 

Os altos coeficientes de variabilidade genetica obti 

dos para o numero de vagens por planta,  area  foliar e a produ-

çao de sementes, sugerem que as variedades estudadas são cons-

tituldas de uma mistura de linhas puras de genetipos diferen-

tes. Este fato indica que a seleção pode ser empregada com su-

cesso no melhoramento dessas caracteristicas. 

As características que apresentaram alta herdabilida 

de -Cato isenzu em ordem decrescente de magnitude foram o com-

primento da vagem, o Peso de 100 sementes, a  area  foliar, o 

mero de sementes por vagem, o numero de vagens por planta e a 

produção de sementes. Destas, as que se associaram a um alto 

avanço  genetic°  em percentagem da media foram o numero de va-

gens por planta e  area  foliar. As associadas a um moderadamen- 

te alto avanço  genetic°  foram o comprimento da vagem, o peso 

de 100 sementes e a produção de sementes. 0 nUmero de  semen  

tes por vagem expressou um baixo avanço  genetic°.  

CorrelaçOes positivas e significativas foram obtidas 

em todas as variedades nos dois locais para a produção de se-

mentes e o numero de vagens por planta. 

0 numero de nes no ramo principal, numero de ramos, 

dilmetro do caule e nUmero de folhas correlacionaram-se positi 

va e significativamente com a produção somente em um local. No 

entanto, devido baixa variabilidade genetica apresentada por 

estes caracteres, no  so  recomendaveis como índice de selegão 

para estas variedades. 
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A  area  foliar, apesar de ser uma caracteristica de 

boa variabilidade genetica, no e recomendavel como índice de 

seleço para a produgao de sementes, devido a sua fraca asso-

ciaç-ao com esta caracterrstica. 

A Unica característica que revelou ampla variabilida 

de genetica e mostrou-se ao mesmo tempo fortemente associada a 

produgao de sementes nos dois locais e nas cinco variedades es 

tudadas foi o nrimerc de vagens por planta, o que sugere que es 

ta característica pode ser utilizada satisfatoriamente nos  pro  

gramas de seleg-L) para o melhoramento da produgao de sementes 

nas variedades amostradas. 
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Quadro 15 - Analise da Variancia do Niimero de  Ns  no Ramo Prin 

cipal em Feijão-de-Corda, Vigna zinen6it, (L4) Sa-

vi. Local 1 - Caucaia, Ceara, Brasil, 1977. 

Variedades (G) 4 8,30 2,03 ns 

RepetiçOes (R) 3 1842 6,04 ns 

G x R 12 34,18 2,85 ns 

Resíduo 30 245,00 3,06 

C.V. = 10,77% D.M.S. = 1,70  

Quadro 16 - Analise da Variancia do Niimero de NOs no Ramo Prin 

cipal em Feijão-de-Corda, Vigna 4inenzi6 (L%) Sa-

vi. Local 2 - Pacajus, Ceara, Brasil, 1977.' 

Variedades (G) 4 38,26 9,57 ns 

RepetigOes (R) 3 23,60 7,87 ns 

G x R 12 47,90 39 99 ns 

Resíduo 80 300,00 3,75 

C.V. = 14,58% D.M.S. = 2,02 

ns - No significativo 
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Quadro 17 - Analise da Variancia do Numero de Ramos em Feijao-

de-Corda, Vigna 4inenziz (L.) Savi. Local 1 - Cau-

caia, Ceara, Brasil, 1977. 

Variedades (G) 4 4,84 1,21 ns 

RepetigOes (R) 3 4,83 1,61 ns 

G x R 12 12,52 1,04 ns 

Residuo 80 50,80 0,64 

C.V. = 18,92% D.M.S. = 1,03  

Quadro 18 - Analise da Variãncia do Numero de Ramos em Feijão-

de-Corda, Vigna Ainenzis (L.) Savi. Local 2"-- Paca 

jus, Ceara, Brasil, 1977. 

Variedades (G) 4 7,74 1,94 ns 

RepetigOes (R) 1 10,75 3,58 * 

C x R 12 10,90 0,9/ ns 

Residuo 80 42,40 0,53 

C.V. = 17,38% D.M.S. = 0,96 

* Significativo ao nivel de 5% de probabilidade 

ns - No significativo 
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Quadro 19 - Analise da Variancia do Diametro do Caule em Fei-

jao-de-Corda, Vigna 4ine1zi4 (L.) Savi. Local 1 - 

Caucaia, Ceara, Brasil, 1977. 

Fonte de Variaça:o G.L. S.Q. Q.M. 

Variedades (G) 4 0,39 0,10 ns 

RepetiçOes (R) 3 0,10 0,03 ns 

G x R 12 0,94 0,08 

Resíduo 80 3,11 0,04 

C.V. = 30,74% D.M.S. = 0,29  

Quadro 20 - Analise da Variancia do Diametro do Caule em Fei-

jao-de-Corda, Vigna zinenAiis (L.) Savi. Local 2 - 

Pacajus, Ceara, Brasil, 1977. 

Fonte de Variagao G.L. S.Q. Q.M. 

Variedades (G) 4 0,19 0,05 ns 

Repetiçaes (R) 3 0,53 0,18 ** 

G x R 12 0,26 0,02 ns 

Resíduo 80 1,73 0,02 

C.V. = 14,43% D.M.S. = 0,14 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

ns - No significativo 
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Quadro 21 - Analise da Variancia do Niimero de Vagens por Plan- 

ta em Feijao-de-Corda, Vigna 6inen6a (L,) Savi. 

Local 1 - Caucaia, Ceara, Brasil, 1977. 

Fonte de Variagao G.L. S.Q. Q.M. 

Variedades (G) 4 1561,50 390,38 --' 

RepetigZes (R) 3 1194,00 398,00 * 

G x R 12 1106,10 92,1 8 ** 

Residuo 80 2880,40 36,01 

C.V. = 40,14% D.M.S. = 9,69  

Quadro 22 - Analise da Variancia do Niimero de Vagens por Plan- 

ta em Feijao-de-Corda. Vigna 4sinenisiis (L.) Savi. 

Local 2 - Pacajus, Ceara, Brasil, 1977. 

Fonte de Variaçao G.L. S.Q. Q.M. 

Variedades (G) 4 5800,16 1450,04 ** 

RepetiçOes (R) 3 396,56 132,19 ns 

G x R 12 701,84 58,49 ns 

Residuo 80 3342,80 41,79 

C.V. = 45,52% D.M.S. = 7,72 

* Significativo ao nivel de 5% de probabilidade 

** Significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

ns - No significativo 
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Quadro 23 - Analise da Variancia do Numero de Fólhas em Fei- 

jao-de-Corda, Vigna Ainenziz (L.) Savi, Local 1 - 

Caucaia, Ceara, Brasil, 1977. 

Fonte de Variação G.L. S.Q. Q.M. 

Variedades (G) 4 817,94 204,49 ns 

Repetiç6es (R) 3 519,39 173,13 ns 

G x R 12 1858,86 154,91 ns 

Resíduo 80 6837,60 85,47 

C.V. = 31,607 D.M.S. = 12,56  

Quadro 24 - Analise da Variancia do Niimero de Folhas em Fei- 

ião-de-Corda, Vigna 4inenzi6 (L.) Savi. Local 2 - 

Pacajus, Ceara, Brasil, 1977. 

Fonte de Variação G.L. S.Q. Q.M. 

Variedades (G) 4 1494,14 373,54 ns 

RepetiçOes (R) 3 143,63 47,88 ns 

G x R 12 1801,22 150,10 ns 

Resíduo 80 9041,60 113,02 

C.V. = 22,997 

ns Não significativo 

D.M.S. = 12,36 
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Quadro 25 - Analise da Variancia da  Area  Foliar em Feijão-de- 

Corda, Vigna 4inen4i4 Savi. Local 1 - Cau- 

caia, Ceara, Brasil, 1977. 

Fonte de Variagao G.L. S.Q. Q.M. 

Variedades (G) 4 12451,51 3112,88 ** 

RepetigOes (R) 3 153,45 51,15 ns 

G x R 12 744,06 52,01 ns 

Residuo 80 4145,52 51,82 

C.V. = 15,15% D.M.S. = 7,95  

Quadro 26 - Analise da Variancia da  Area  Foliar em Feijao-de-

Corda, Vigna 4inenzi4 (L.) Savi. Local 2 --Pacajus, 

Ceara, Brasil, 1977. 

Fonte de Variaçao G.L. S.Q. Q.M. 

Variedades (G) 4 7668,06 1917,01 ** 

RepetiçOes (R) 3 932,99 311,00 * 

G x R 12 926,01 77,17 ns 

Residuo 80 3700,23 46,25 

C.V. = 19,98% D.M.S. = 8,86 

* Significativo ao nivel de 5% de probabilidade 

** Significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

ns - No significativo 

ufc
Retângulo
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Quadro 27 - Analise da Variancia do Comprimento da Vagem e= 

Feijao-de-Corda, Vigna AinenziA (L.) Savi. Lo- 

cal 1 - Caucaia, Ceara, Brasil, 1977. 

Fonte de Variaçao G.L. S.Q. Q,  

Variedades (G) 4 986,73 246,68 ** 

Repet46es (R) 3 1,92 0,64 ns 

G x R 12 36,45 3,04 ** 

Resíduo 80 72,80 0,91 

C.V. = 7,70% D.M.S. = 1,76  

Quadro 28 - Analise da Variancia do Comprimento da Vagem em 

Feijao-de-Corda, Vigna zinen4i4 (L.) Savi. Lo- 

cal 2 - Pacajus, Ceara, Brasil, 1977. 

Fonte de Variaçao G.L. S.Q. Q.M. 

Variedades (G) 4 1231,09 307,77 ** 

RepetigOes (R) 3 22,12 7,37 ns 

G x R 19 27,99 2,33 ns 

Resíduo 80 104,46 1,31 

C.V. = 6,69% D.M.S. = 1,54 

* Significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

ns - No significativo 
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Quadro 29 - Analise da Variancia do Niimero de Sementes por Va-

gem em Feijão-de-Corda, Vigna 4inensi4 (L.) Savi. 

Local 1 - Caucaia, Ceara, Brasil, 1977. 

Fonte de Variação G.L. S.Q. Q.M. 

Variedades (G) 4 17,19 4,30 * 

Repetiçiies (R) 3 4,78 1,59 ns 

G x R 12 12,80 1,07 ns 

Resíduo 80 85,37 1,07 

C.V. = 6,83% D.M.S. = 1,04  

Quadro 30 - Analise da Variancia do Niimero de Sementes por Va-

gem em Feijão-de-Corda, Vigna 6inenziz (L.) Savi. 

Local 2 - Pacajus, Ceara, Brasil, 1977. 

Fonte de Variação G.L. S.Q. Q.M. 

Variedades (G) 4 
/ 81,73 20,43 ** 

Repetiç3es (R) 3 5,79 1,93 ns 

G x R 12 21,41 1,78 ns 

Resíduo 80 112,32 1,40 

C.V. = 8,84% D.M.S. = 1,35 

* Significativo ao nivel de 5% de probabilidade 

** Significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

ns - Nao significativo 
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Quadro 31 - Analise da Vatiancia da Produçio de Sementes em 

Feijao-de-Corda, Vigna 4inen4i4 (L.) Savi. Lo- 

cal 1 - Caucaia, Ceara, Brasil, 1977. 

Fonte de Variação G.L. S.Q. Q.M. 

Variedades (G) 4 10499,19 2624,80 * 

Repetig3es (R) 3 8426,70 2808,90 * 

G x R 12 6179,26 514,94 ns 

Residuo 80 273,39 18991,43 

C.V. = 52,98% D.M.S. = 22,90  

Quadro 32 - Anglise da Variancia da Produção de Sementes em 

Feijgo-de-Corda, Vigna zinenisiz (L.) Savi. Lo- 

cal 2 - Pacajus, Ceara, Brasil, 1977. 

Fonte de Variação G.L. S.Q. QM.  

Variedades (G) 4 14290,30 3572,58 ** 

RepetiçOes (R) 3 3199,66 1066,55 ns 

G x R 12 5864,63 488,72 ns 

Resíduo 80 21510,77 268,88 

C.V. = 51,62% D.M.S. = 22,30 

* Significativo ao nivel de 5% de probabilidade 

** Significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

ns - No significativo 
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Quadro 33 - Analise da Variancia do Peso de 100 Sementes em 

Feijao-de-Corda, Vigna zinenza (L.) Savi. Lo- 

cal 1 - Caucaia, Ceara, Brasil, 1977. 

Variedades (G) 4 504,43 126,11 ** 

RepetigOes (R) 3 17,33 5,78 * 

G x R 12 16,37 1,36 ns 

Residuo 80 128,75 1,61 

C.V. = 6,88% D.M.S. = 1,18  

Quadro 34 - Analise da Variancia do Peso de 100 Sementes em 

Feijao-de-Corda. Vigna zinenziz (L.) Savi. Lo- 

cal 2 - Pacajus, Ceara, Brasil, 1977. 

Variedades  (G) 4 505,38 126,34 ** 

Repetigi3es (R) 3 48,28 16,09 * 

G x R 12 37,57 3,1 3 ns 

Residue 80 249,16 3,11 

C.V. = 1005% D.M.S. = 1,79 

* Significativo ao nivel de 5% de probabilidade 

** Significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

ns No significativo 
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Quadro 35 - Analise da Variancia Conjunta do Nilmero de  Ns  no 

Ramo Principal em Feijao-de-Corda, Vigna 4inen4i.6 

(L.) Savi. Ceara, Brasil, 1977. 

Fonte de Variagao G.L. S.Q. Q.M. 

Variedades 4 20,73 5,18 ns 

Locais (L) 1 196,02 196,02 ** 

G x L 4 25,83 6,46 ns 

RepetiçOes (R) 6 41,72 6,95 ns 

G x R 24 82,08 3,42 ns 

Resíduo 160 484,40 3,03 

C.V. = 12,597 D.M.S. 1,22 

=* Significativo ao 

ns Nao significativo 

nivel de 1% de probabilidade 
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Quadro 36 - Anglise da Variancia Conjunta do Niimero de Ramos 

em Feijão-de-Corda, Vigna zinen4i4 (L.) Savi. Cea-

ra, Brasil, 1977. 

Fonte de Variagão G.L. S.Q. Q.M. 

Variedades (G) 4 7,98 1,99 ns 

Locais (L) 1 09 50 0,50 ns 

G x L 4 4,60 1,15 ns 
.._ 

Repetiçoes (R) 6 15,58 2,60 * 

G x R 24 23,42 0,98 * 

Resíduo 160 93,20 0,58 

C.V. = 18,20% D.M.S. 0,65 

* Significativo ao nivel de 5% de probabilidade 

ns - Nao significativo 
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Quadro 37 - Analist da Variância Conjunta do Diâmetro do Caule 

em Feijão-de-Corda, Vigna 4inen4i (L.) Savi. Cea-

ra, Brasil, 1977. 

Fonte de VariaçTto G.L. S.Q. Q.M. 

Variedades (G) 4 0,20 0,05 ns 

Locais (10 1 0,15 0,15 ns 

G x L 4 0,39 0,10 ns 

Repetiq6es (R) 6 0,63 0,11 ns 

G x R 24 1,19 0,05 * 

Residuo 160 4,84 0,03 

C.V. = 23,54% D.M.S. = 0,15 

* Significativo ao nivel de 5% de probabilidade 

ns - No significativo 
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Quadro 38 - Anglise da Varigncia Conjunta  dõ  NiiMero de Vagens 

por Planta em Feijao-de-Corda, Vigita 4inen4i4 (L.) 

Savi. Ceara, Brasil, 1977. 

Fonte de Variação G.L. S.Q. Q.M. 

Variedades (G) 4 

Locais (L) 1 

G x L . 4 
- 

Repetiçoes (R) 6 

G x R 24 

Resíduo 160 

5365,33 1341,33 ** 

2534,72 2534,72 * 

1996,33 499,08 ** 

1590,56 265,09 * 

1807,94 75,33 ** 

6223,20 38,90 

C.V. = 42,63% D.M.S. = 5,73 

* Significativo ao nivel de 5% de probabilidade 

** Significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

na - No significativo 



108  

Quadro 39 - Analise da Variancia Conjunta do Niimero de Folhas 

em Feijao-de-Corda, Vigna Ainenzifs (L.) savi. cea-

rg., Brasil, 1977. 

Fonte de Variaçao G.L. S.Q. Q.M. 

Variedades (G) 4 1086,23 271,56 ns 

Locais (14) 1 9660,50 9660,50 ** 

G x L 4 1225,85 306,46 ns 

Repetig;es (R) 6 663,02 110,50 ns 

G x R 24 3660,08 152,50 * 

Resíduo 160 15879,20 99,25 

C.V. = 26,65% D.M.S. = 8,15  

Significativo ao nivel de 5% de probabilidade 

**.Significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

ns - No significativo 
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Quadro 40 - Analise da Variancia Conjunta da  Area  Foliar em 

Feijão-de--Corda, Vigna Ainen,siA (1—) Savi. Ceara, 

Brasil, 1977. 

Fonte de Variaçao G.L. S.Q. 0.M.  

Variedades (G) 4 18879,31 4719,83 ** 

Locais (L) 1 3220,75 3220,75 ** 

G x L , 4 1240,27 310,07 ** 

RepetiçOes (R) 6 1086,45 181,08 * 

G x R 24 1670,07 69,59 ns 

Resíduo 160 7845,33 49,03 

C.V. = 17,39% D.M.S. = 5,51 

* Significativo ao nivel de 5% de probabilidade 

** Significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

ns - No significativo 



Quadro 41 - Analise da Variancia Conjunta do Comprimento da Va  

gem  em Feijão-de-Corda, Vigna zinen4i4 (L.) Savi. 

Ceara, Brasil, 1977. 

Fonte de Variação G.L. S.Q. Q.M. 

Variedades (G) 4 2189,94 547,48 ** 

Locais (I) 1 2,08 2,08 ns 

G x L 4 27,88 6,97 ns 

RepetiçOes (R) 6 24,04 4,01 ns 

G x R 24 . 64,43 2,68 ** 

Resíduo 160 165,47 1,03 

C.V. = 7,20% D.M.S. = 1,08 

** Significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

ns No significativo 
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Quadro 42 - Analise da Variancia Conjunta do Numero de Semen- 

tes por Vagem em Feijao-de-Corda, Vigna Ainen4i6 

(L.) Savi. Ceara, Brasil, 1977. 

Variedades (G) 4 71,67 17,92 

Locais (L) 1 0,20 0,20 

G x L 4 27,25 6,81 

RepetiçOes (R) 6 10,57 1,76 

G x R 24 34,21 1,43 

Resíduo 160 197,69 1,24 

C.V. = 7,917, D.M.S. 

** Significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

ns - No significativo 

** 

ns 
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Quadro 43 - Anglise da Variancia Conjunta da Produção de Semer 

tes em Feijao-de-Corda, Vigna 4inenzi4 (L.) Savi. 

Ceara, Brasil, 1977. 

Fonte de Variação G.L. S.Q. Q.M. 

Variedades (G) 4 16445,68 4111,42 ** 

Locais (L) 1 16012,09 16012,09 * 

G x L 4 8343,80 2085,95 * 

RepetigOes (R) 6 11626,36 1937,73 ** 

G x R 24 12043,18 501,80 ** 

Residuo 160 40502,92 253,14 

C.V. = 43,28% D.M.S. = 14,78 

* Significativo ao nivel de 5% de probabilidade 

** Significativo ao nivel de 1% de probabilidade 



Fonte de Variaçao G.L. S.Q. Q.M. 
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Quadro 44 - Analise da Variancia Conjunta do Peso de 100  Semen  

tes em Feijao-de-Corda. Vigha zinen4iz (L.) Savi. 

Ceara, Brasil, 1977. 

Variedades (G) 4 

Locais (L) 1 

G x L 4 

RepetigOes (R) 6 

G x R 24 

Resíduo 160 

1000,48 250,12 

21,22 21,22 

9,33 2,33 

65,61 10,94 

54,71 2,28 

377,13 2,36 

** 

ns 

ns 

** 

ns 

C.V. = 8,74% D.M.S. = 1,00 

** Significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

ns - No significativo 
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