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INTRODUÇÃO 

Tem sido ressaltada, por alguns autores e por vgrios motivos, 

a importancia do feijao-de-corda, Vignazinen (L.) Savi, para o nordes 

te brasileiro. No Estado do Cear g o feijao-de-corda e tido como uma das 

principais culturas, contribuindo com 12% da renda bruta do Estado, cujo 

consumo per capita e estimado em 30 kg na zona urbana e 40 kg na zona ru-

ral, (ETENE/BNB, 1969). Tais dados confirmam o destacado papel desta legu 

minosa, tanto pelo aspecto econOmico como pelo alimentar, representando 

um dos componentes bgsicos na dieta da populagao, sobretudo para as clas 
-  

ses de poder aquisitivo inferior. Alem disso, constitui-se numa fonte de 

protelnas das mais baratas e de boa qualidade. 

Uma análise da composição química de cultivares pertencentes 

a colegao do Centro de q"--ncias Agrgrias da Universidade Federal do Cearg 

revelou um percentual medio de proteínas, para as cultivares Pitiuba e 

Serid6, da ordem de 23,44 e 22,26%, respectivamente. Estes valores situam 

-se em torno de uma media entre cultivares, cujo limite inferior e de 

17,5% e o superior 29,26%. Por outro lado, em valor nutritivo 4 'superior 

ao feijão comum, Phazeotu4 vutgaitiz, apresentando maior digestibilidade e ' 

maior percentagem de cistina, triptofano e mationina. Aesp4cie revela-se 

também rica em sais minerais, apresentando valores mgdios de97mgCa/100g, 

5 mg Fe/100g e 1.006 mg P/100g, (PAIVA, BARRETO e SOBRAL, 1975). 

Empiricamente cultivado e afetado pelas irregularidades climE 

ticas regionais, o feijao-de-corda apresenta baixo rendimento cultural, 

(383 kg/ha  en  m6dia). Lavouras tecnicamente orientadas podem atingir Indi 

ces de produtividade superiores a 2.400 kg/ha, (PAIVA. BARRETO e SOBRAL, 
1975). 

Entre os fatores responsgveis pelo baixo rendimento agrícola 

da cultura no Estado do Cear g estg, sem divida, a pobreza do solo, princi 
paImente no que respeita f6sforo. 

1 
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Quanto ao nitrogenio, existe abundantemente na atmosfera (cer 

ca de 79% do total de gases) na forma molecular (N 2). Entretanto, nessa - 
forma e relativamente inerLe, não podendo ser utilizado pelas plantas c;  

periores, as quais são capa7es de assimilar somente formas fixadas de 

nitrogenio,  coil°  nitrato e  Ions  amOnio, (FRITZ e  NOGG-FE, 1975). 

A fixação de nitrogenio atmosferico pode ocorrer por proces 

soS industriais ou naturais. Estima-se em 125 mi1h6es de toneladas a quan 

tida  de de nitrogenio fixado anualmente no mundo por ambos os processos. 

Deste total, aproximadamente 72% e resultante da  ação de certos micrcorga 

nismos, os quais podem ser assimbiOticos ou simbiontes de determinadas 

especies de plantas. Segundo (FRITZ e NOGGTE, 1975), são conhecidas atual 

mente cerca de dt_z mil especies de plantas superiores hospedeiras de  zi- 

t croorganismos que fixam nitrogenio. 

Do ponto de vista agronOmico, o mais importante dos sistemas 

simbiOticos e o que inclui especies da família das leguminosas. Exemplos 

clgssicos de leguminosas que se desenvolvem em simbiose são o amendoim, 

soja, fava, trevo, alfafa, ervilha e feijão-de-corda. 

Sabe-se, por ou /0 lado, que individuos de uma mesma especie 

ou mesmo variedade podem exibir diferentes capacidades de nodulagão e fi 

xagEo de nitrogenio. A presente investigação teve por obletivo estudar a 

possibilidade de obtenção de genOtipos mais eficientes na fixação siMbio 

tica de nitrogenio, atrav4s da seleção, visando desenvolver variedades 

comerciais capazes de substitirir, as variedades atualmente cultivadas. 



REVISÃO DE LITERATURA 

Grande parte dos trabalhos publicados sobre a fixação de ni 

LLogenio em leguminosas dizem respeito a influencia de fatores aMbientais 
sobre a nodulação. Fatores-hereditgrios do Rilizohium, influindo na simbio 

se, são tambem razoavelmente conhecidos. Todavia, a respeito do controle 

genetico da planta hospedeira sobre a fixação simbiOtica de nitrogenio, 

não se conhece muito. 

Sup6e-se que, em condicOes ideais de fixação, a planta obte 

nha aproxir'iad.ainte 1/3 do N do solo e 2/3 do ar, podendo-se considerar 

razogvel para muitas leguminosas, uma fixação de cerca de 55 kg por hecta  
re  (CARVALHO, 1946), equivalente a aplicação de apiuximadamente 900 kg/ha 
de salitre do Chile. 

CARVALHO, 1946;7 admite que a especie de leguminosa cultivada, 

a maior ou menor eficiencia da linhagem da  bacteria  inoculada, umidade, 

temperatura, reação do solo, teor em nitrato e sais de amanio, quantida-

des adequadas de Ca e P existentes no solo,  etc,  são fatores que influem 

decisivamente na quantidade de nitrogenio fixada. 

- 
A aplicagao de sulfato de am6nio, nitrato de all8nio e nitrato 

de potgssio reduz a massa  nodular,  não sendo este efeito observado com a 

ureia (RUSCHEL e RUSCHEL, 1975a). Ainda com base na mesma pesquisa, refe 

ridos autores afirmam que o nalero de nódulos diminuiu com a adição de 

niLLogenio ao solo, porem, não foi observada inibição da atividade da ni-

trogenase. A inoculação mostrou-se efetiva no sentido de aumentar o nitro 

genio total e percentual da parte  area  da planta em todos os tratamentos 

estudados. Foi observado taMbem um efeitoaditivoda -1noculagao e da aduba 

cão niLiogenada no aumento do nitrogenio total da planta. 

RUSCHEL e REUSZER (1973a), estudando o desenvolvimento da 

modulação e fixação simbiOtica de nitrogenio EM variedades de soja, emdi  

ferentes estgdios do desenvolvimento da planta, concluíram que as varia-

g6es encontradas nas colvelagOes entre o peso dos nOdulos por planta e o 

etileno produzido pelo nódulo, sendo negativa em plantas jovens e positi 

va em plantas mais velhas, ind3cam que a fixação de nitrogenio e função 
- 

do desenvolvimento da planta. 
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Em Phabeatco vuegaALs, correlação positiva foi encontrada  en  

tre o acetileno reduzido e o teor de naLugenio (total e percentual) da 

parte  area,  porem, não foi observada nenhuma correlação entre o acetile 

no produzido pelos nOdulos e o peso seco das plantas (RUSCHEL e REUSZER, 

1973b). 

RUSCHEL e EIRA (1969) demonstraram que o revestimento de  semen  

tes de soja com molibidenio, mais a adição de c1  cio ao solo, influiu po 

sitivamente na fixação de nitrogenio. 

A fixação simbiOtica do nilLogenio poder g ser avaliada no fei 

joeiro (PhaSeatuz mega/Liz) atraves do peso seco das plantas com 65 dias 

de idade, ou, utilizando-se o teor de nitrogénio total da parte  area,  em 

plantas com 50 dias, (RUSQHEL e RUSCHEL, 1975a). 

Em estudo sobre a inoculação cruzada de algumas leguminosas 

florestais, CAMPtL0 e DOBERELNER (1969) observaram altaespecificidadehos 

pedeira em algumas especies como sabig (Mimoza camapiniaeOtia Benth.), 

o  memo  não ocorrendo em muitas outras especies do grupo "cowpea", 

RUSCHEL et  al.  (1974) sugerem urna sinergia entre a absorção 

do nitrogenio do solo e a fixação do nitrogenio atmosferico em soja (Gel 

cine  max  (L.)  Merril).  

O revestimento de sementes de soja com boro, molibidenio ou 

zinco, em geral aumenta a nodulagHo e fixação simbi6tica do nitrogenio 

aLuosferico, sendo o molibidenio de efeito mais significativo, (RUSCHE, 

BRITT° e CARVALHO, 1969). 

Estudando a interferencia do cyl'lcio e nitrogenio na fixação 

simbiOtica do nitrogenio por duas variedades de Phoeotta vu2gait-i4 L., 

FRANCO e DOBEREINER (1968) concluiram que diferenças fisiolOgicas entre 

variedades, relacionadas com a nutrição de c1  cio e niLrugenio, foram cau 

sas das diferenças hereditgrias na nodulaçao. 
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Em aycine javanica L., temperaturas mgximas diurnas do solo 

entre 34 e 429C prejudicaram sensiveImente o peso dos nOdulos, o nitroge 

nio fixado e, consequentemente, a produção de forragem e o seu teor de 

proteina, quando comparadas  corn  mgximas diurnas entre 29 e 3290 (SOUTO e 

DOBEREINER, 1968). 

ALMEIDA, PESSANHA e PENTEAEO (1973) verificaram que o peso 
, 

dos nodulos foi aumentado pela aplicação de fOsforo e calcario, no entan 

to, não foi significativa a correlação entre nodulação e produção no fel 

joeiro (Phazeotto vuegaALS L.). 

Estudando a especificidade hospedeira na simbiose Rhizobium-

-Feijao e influancia de diferentes nutrientes, FRANCO e DOBEREINER (1967) 
comprovaram existir um comportamento diferente na fixação de nitrogenio 

das estirpes quando em simbiose em diferentes variedades, e ainda, que o 

potgssio e o magn6sio foram prejudiciais, enquanto cglcio e molihidenio 

foram indispensáveis para um perfeito processamento da simbiose. 0 adubo 

niLiogenado, entretanto, agiu diferencialmente na simbiose das varieda  

des,  inibindo a nodulação da  variedade "Rico 23" e não das outras 

Segundo PESSANHA et  al.  (1972) em solos onde o ni Logenio 

não 6 fator limitante hg uma correlação negativa entre nodulação e produ 
gão de feijão, Phcaeotta vutgaiaz L. 

Em pesquisa conduzida por GUSS e DOBEREINER (1972) a aplica 

gão de 23 ppm de nitrogénio no plantio ou 20 dias apos, em vasos com 

areia, evitou a fase critica de deficiencia de niLLugLio, aumentando o 

numero e peso dos nOdulos e o desenvolvimento das plantas. No solo, esta 

dosagem de nillogenio não afetou a nodulação nem o peso das plantas. A 

dosagem dupla, 46 ppm, aumentou o desenvolvimento das plantas, principal 

mente nos tratamentos "quentes". Nos vasos "frios" algumas estirpes fixa  

ram  napogenio equivalente a adubação mineral com 46 ppm. Temperaturas 

mgximas diurnas acima de 3290 prejudicaram seriamente a eficiencia nodu 

lar, o que foi compensado, por algumas estirpes, pelo aumento do niimero 

e peso dos nOdulos em Phcoeotu6 vutgaAi4 L. 



6. 

De acordo com BALASUBRAMANIAN e SINHA (1976), a salinidade 
(NaC1) afeta negativamente o nilmero total de nOdulos, peso e conte5do de 

niLiuganio por planta em "covapee, Vigna zinen64 (L.) Savi. 

Pesquisando o efeito de exsudatos de leguminosas sobre bacte 

rias noduladoras,  PETERS  e  ALEXANDER  (1966) sugeriram que a seletividade 

entre macro e micro-simbiontes e, provavelmente, exercida primariamente 

por sítios receptores localizados na superficie radicular do hospedeiro. 

Diferenças relacionadas com o potencial de crescimento radi 

cular em 4g na unguicutata (L.) Walp., podem inflwir sobre a infecção e 
nodulagao (SUMMERFIELD e MINCHIN, 1976). 

HABISH e MAHDI (1976) observaram que, sob condigOes de campo, 
o numero e o peso seco do nOdulos foi afetado pelo intervalo de irriga 
gao, enquanto o crescimento da planta foi afetado pela quantidadede'i,gkia 

aplicada em "cowpea", Vigna ungaiculata (L.) Walp. A aplicação de 75 'ILI 

a intervalos semanais proporcionou a melhor combinação para a nodulagao 
e crescimento da planta. 

A aplicação de nitrato e, em alguns casos, amonio a plantas 
de soja resultou em uma diminuição da  atividade da  nitrato-redutase nos 

nOdulos. 0 conteUdo de leghemoglobina dos nOdulos tantem diminuiu pelo 
tratamento com nitrato mas não com ameSnio. Deficiancias de ferro e moli-
bidanio resultaramnuma acentuada redução da  atividade da nitrato-reduta 
se (CHENIAE e EVANS, 1959). 

Em pesquisa realizada por DELWICHE et  al.  (1960) foi obser 
vado um efeito significativo do cobalto sobre a fixação do nitroganio em 
alfafa (Medicago zativa). 

Estudando a nodulagao em Gatactia 4t/tiata, MATTOS (1970) ob 
teve alta correlação entre massa  nodular  e massa verde. Seus resultados 
mostram que a adubação produziu aumentos altamente significativos, tanto 
na produção de massa verde cozo na nodulagao. 
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Pesquisando o efeito da  caIageme da  adubação fosfatada  so  

bre a fixação simbiOtica do nitrogenio pela soja, VIR e FREIRE (1970) 

encontraram uma resposta crescente do peso dos nOdulos i. adição de fOsfo 

ro, enquanto para o calcgrio a melhor resposta foi na faixa de  pH  5,5 a 

6,0. A interação Ca x P não foi significativa. 

Em pesquisa realizada por SIQUEIRA e VOLKWEISS (1970) foi 

constatado que, em trevo vermelho o maior peso dos n6dulos esteve asso- 

ciado aos teores de N nítrico ao redor de 35 a 40 ppm, exceto para um 

solo da  ordem oxisol, bastante arenoso, em que este valor foi de 17 ppm. 

Maiores teores de nitrogénio nítrico no solo provocam diminuição da efi 

ciencia da simbiose. Por outro lado, o mi'ximo rendimento de mataria seca 
de trevo foi obtido em solos com  pH  ao redor de 6,0. 

Sobre a especificidade hospedeira de variedades de "alfafa 

do nordeste", Styto6anthez gnaciti.A H.B.K., na simbiose com Rhizobium sp, 
SOUTO, COSER e DOBEREINER (1970) encontraram que a eficiencia  nodular,  

avaliada pela regressão do N total nas plantas sobre o peso dos nOdulos, 

variou com as variedades de Stytozanthez e com os inoculantes. Nas varie 

dades "FAO 13381" e "Deodo/uP a eficiencia  nodular  foi cuaLivveztsmaior 

do que na variedade "IRI 1022', com estirpes puras. Na variedade 'IRI 

1022" a eficiencia  nodular  foi triplicada pelos inoculantes do solo. 

ALVES (1970) observou que o capim Nato Grosso em cobertura 

contribuiu para a redução da temperatura do solo e esse foi o principal 

fator para o aumento da nodulação natural do Pcowpea', Vigna tinemi4 

(L.) Savi. Acima de 309C a nodulagão foi bastante prejudicada.  Ps  plantas 

se desenvolveram melhor em temperaturas mais baixas e foi encontrado um 

coeficiente de correlação igual a -0,87, pr6x1mo do limite de 5% de  pro  

babilidade, entre o peso seco das plantas e a temperatura. 

Em pesquisa realizada com o objetivo de estudar a influencia 

da intensidade da luz solar na simbiose e desenvolvimento do "siraLlu", 

Phaseotto antkopuvutem D.C., SOUTO, FRANCO e DOBEREINER (1970) observa  

ram  que a falta de luz não afetou a iniciagão dos nOdulos, mas sim o seu 
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desenvolvimento. Houve correlação altamente significativa entre  area  fo 

liar e peso dos nOdulos, independente do sombreamento e idade da  planta, 

mostrando com isso a dependencia do desenvolvimento dos nOdulos face a 

disponibilidade de produtos fotossinteticos. 

Em soja, Gtycine  max  (L.)  Merril,  RIOS e DOBEREINER (1970) 

constataram diferenças significativas enile inoculantes quanto ao ninero 

de nOdulos, sendo que o efeito das variedades foi mais pronunciado no 

peso total e tauanho medio dos mesmos. Tambem ficou evidenciado o efeito 

de variedades na velocidade de formação dos n6dulos.  

HUBBELL  (1969) promoveu inoculag6es cruzadas de leguminosas 

de zonas temperadas,  sub-tropicais e tropicais com diversas estirpes de 

Rhizobium sp. Foi constatada a infecção, porem não houve formação de n6-

dubs  eficientes em nenhuma delas. 

Estudando a compatibilidade de tres estirpes de Rhizobium 

phazeoti e alguns pesticidas, DIEST (1970) concluiu que seria possivel a 

obtenção de estirpes resistentes a alguns deles. 

MASCARENHAS et  al.  (1969) estudaram o comportamento de cinco 

variedades de soja cujas sementes foram inoculadas, ou não, com diferen 

tes misturas de estirpes de Rhizobium. A adubação niLlogenada não aumen 

tou a produção, e as respostas aos inoculantes não foram significativas. 

Conquanto a grea experimental nunca houvesse sido cultivada com soja, a 

nodulagão foi intensa em todos os canteiros, e não se notou aumento em 

consequencia da inoculação experimental. 

Segundo ROCHA, ALVIN e DOBEREINER (1969) a radiação solar 

exerce uma influencia positiva no desenvolvimento dos nOdulos, na fixa 

gão de niLrogenio e assimilação deste elemento pela planta de soja. Esses 

autores encontraram relação direta entre níveis de sombreamento e produ-

ção de materia seca. Observaram tambe.m que hg uma regressão linear posi 

tiva do logaritimo do conte5do de N total na planta sobre o peso dos nO  
dubs  em cada nível de sombreamento e no conjunto destes. 
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SERPA e CUNHA FILHO (1970) constataram que em CentArmema pu 

bacenz ocorram diferenças significativas ao nível de 1% de probabili-

dade entre proganies de uma s6 planta selecionada em relação a comprimen 

to da raiz principdl e numero de nOdulos aos 21 e 35 dias. Na população 

estudada, o efeito do ambiente sobre os dois caracteres e sensivelmente 

maior que o efeito genetico, determinando valores baixos para a herdabi 

lidade "lato sensu". 

VASCONCELOS, FROTA e PAIVA (1974) observaram diferenças  ea  

tre variedades de soja em resposta a inoculantes, sendo o cultivar Peli 

r,Rno superior ao l.A. Ireen. 

Sob as condig6es vigentes no  Campus  do Pici, do Cen Lo de 

Ciancias AgrgriaR da Universidade Federal do Ceara foi constatado um 

efeito favorgvel da  interação rizobio  versus  moderada adubação nitrogena 

da em soja (VASCONCELOS, PAIVA e FROTA, 1974). 

Em pesquisa realizada com o objetivo de verificar-o desempL 

nho de nove estirpes de Rhizobium sp em simbiose com feijão-de-corda, VLa 

na zinensh (L.) Savi, VASCONCELOS, LIMA c ALVES (1975) concluiram que 

as estirpes 166ais apresentaram superioridade em relação as estirpes  pro  

cedentes do Sul do  Pals  e as integrantes da população nativa. Admitiram 

a possibilidade de seleção a partir de isolamentos de nOdulos produzidos 

por riz6bios nativos, objetivando a obtenção de estirpes de boa ou mesmo 

de eficiancia excepcional. 

Em conclusão a um estudo sobre a nodulaggo do feijão-de--cor 

da, Vigna zinenz.i4 (L.) Savi, ao longo do ciclo cultural da planta,  VAS  

CONCELOS, ALVES e LIMA (1976) afirmaram que o periodo de 35 a 45 dias 

mais apropriado para a coleta de dados e seu ajuizamento, com respeito g 

nodulaggo e sua influancia sobre o desenvolvimento de feijão-de-corda de 

ciclo  medic).  
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Resultados experimentais obtidos por VASCONCELOS et  al.  

(1976) permitem concluir serem desnecessgrias a inoculação e a adubação 

quimica niLrogenada da cultura do feijao-de-corda nas microrregi6es hollu 

ganeas do Raixo-Jaguaribe (Russas) e da Serra de Baturit4 (Redenção), no 

Estado do CeArg, bem como pela ocorrncia, naquelas regiOes, de uma popu 

laço rizobiana aut6ctone, dotada de eficiancia fixadora em simbiose com 

a referida leguminosa. 

Em semingrio apresentado na V Reunião Latino-Americana de 

Rhizobium, sobre genaica da nodulacao em leguminosas, NIEMAN (1970)afir 

mou ter conseguido acré'soimos na eficiancia da fixação de nitroganio da 

ordem de 5 a 10%, com apenas duas geragOes de selegao, em trevo verme-

lho. 



MATERIAL E MrTODOS 

Material 

0 material utilizado no presente trabalho foi cedido pelo  

Dr.  RAIMUNDO DE  PONIES  NUNES e consistiu de 100 seleg6es individuais de 

cada um dos dois cultivares, CE-1 e CE-31 conhecidas como Sendo e Pitiu 

ba, pertencentes a colegao do Centro de Ciancias Agrgrias da Uhiversida 
de Federal do Cear g (CCA7UFC). Referidas selegOes são parte de um proje 

to de melhoramento gengtico que estg sendo conduzido no CCA-UFC pelo re-

ferido professor. 

Em face da morte ou da baixa percentagem de germinação obser 

vada em determinados genaipos, 25 deles de ambas as variedades foram 

eliminados por deficiencia de dados. Para se conseguir igual nUmero de 

individuos nos dois cultivares, foi necessgrio ainda calcular dois valo 

res para o cultivar Serid6, pelo metodo das parcelas perdidas. 

-  
Sementes de uma unica vagem de cada seleção foram utilizadas, 

tendo em vista assegurar a uniformidade das  progenies.  Os seguintes da 

dos foram obtidos de cada vagem: comprimento, peso total, peso das  semen  

tes e niimero de sementes. 

A identificação do material utilizado foi feita da seguinte 

maneira: As letras "S" e "P" precedem a identificação dos cultivares Se 

rid6 e PitiUba, respectivamente; os tr ,s algarismos seguintes identifi  

cam  a seleção dentro de cada variedade e os dois ltimos se referem 

vagem que fbi utilizada de cada seleção. Assim, temos por exemplo, gen6-

tipos  COED  S02105 ou P00301, significando vagem nUrrero 5 da seleção  hike  

ro 21 do cultivar Serid6 e vagem numero 1 da seleção niliero 3 do culti 

var Pitiüba, respectivamente. 

11 
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Metodos 

Procedi mento Experimental 

Plantio  

O experimento foi instalado cm vasos, no  Campus  do Piei da 

Uhiversidade Federal do Cear, Fortaleza, Cear, Brasil. 

As se,fentes de cada vagem selecionada foram plantadasemcinco 

vasos. ApOs o desbaste, realizado oito dias ap6s o plantio, foram deixa 

das duas plantas por vaso. QuaLlo destes vasos se destinaram a observa-

gOes sobre a nodulação e desenvolvimento vegetativo, em quatro diferentes 

idades da planta. 0 quinto vaso foi reservado para a estimação do poten 

cial  genetic°  de produggo., obtenção de sementes destinadas a um novo ci 

cio de seleção e determinação de possíveis correlagOes de dados referen 

tes a nodulação com o desenvolvimento vegetativo e a produção de sementes. 

As observagaes sobre nodulação e desenvolvimento vegetativo 

envolveram processos destrutivos da planta de sorte que as correlagOes  en  

tre essas caraCteristicas e a produção de sementes se basearam em medidas 

tomadas sobre individuos diferentes e não, como usual, em medidas concomi 

tantes tomadas sobre o mesmo indivíduo. Entretanto, esses individuos eram 

origingrios de sementes de uma mesma vagem e, portanto, de mesmo genOtipo, 

considerando-se que o feijgo-de-corda g uma espécie autOgama. Ressalvan 

do-se a possibilidade mínima (mas real) de fecundação cruzada, todas as 

plantas da pro6nie deveriam expressar o mesmo comportamento fenotipico, 

exceto por variagOes ambientais, não gengticas. Desta forma, se as corre 

lagaes encontradas forem de natureza gengtica poderiam ser aceitas  CORD  

legítimas. 

0 plantio foi realizado nos dias 22 a 26 de aesto de 1977, 
sendo que em cada dia foram plantadas as sementes de vinte selegOes de 

cada cultivar. Este procedimento foi adotado com o objetivo de evitar o 

acumulo de trabalho por orasigo da coleta dos dados, assim como minimizar 

o erro introduzido pela colheita desuniforme das diversas seleções nas 

quatro pocas. 



Adubação  

Os vasos foram cheios com 6 kg de solo arenoso, pobre  an  mat6  

ria organica, pertencente a um Podzol Bruno Acinzentado, Serie Pici, con  

forme LIMA et  al.  (1974), citado por VASCONCELOS (1976a). Este solo foi 

preferido pela riqueza em Rhizobium do grupo simbionte de feijão-de-corda. 

Cada um dos vasos recebeu a mesma adubação bgsica de macronu 

trientes nas seguintes quantidades: 

N - 30 kg/ha = 22 mg deur.eiapor quilograma de solo; 

P
2
0
5 
- 80 kg/ha = 148 mg de superfosfato simples por quilograma de solo; 

K20 - 30 kg/ha = 17 mg de cloreto de potgssio por quilograma de solo. 

A ureia e o cloreto de potgssio foram dissolvidos em água 

para facilitar a distribuição nos vasos. Duas solugOes de cada um destes 

fertilizantes foram feitas de tal modo que 5 ml de solução continham a 

quantidade necessgria para adubar um vaso, 

O superfosfato simples, insolilvel em água, foi triturado e 

suas particulas uniformizadas. A distirihuigao deste fertilizante em todos 

os vasos foi feita utilizando-se um tubo de pequeno diameLlo, capaz de 

oferecer uma medida mais precisa em volume para a quantidade calculada em 

miligrama. 

Irrigagão  

As regas foram realizadas em intervalos regulares de dois 

dias, quando, cada vaso, recebia uma quantidade de ggua suficiente para 

atingir a capacidade de campo. 

Coleta de Dados   

As observagOes relacionadas com o desenvolvimento  nodular  e 

vegetativo das plantas foram feitas em intervalos de duas semanas, isto e, 

aos 14, 28, 42 e 56 dias de idade de planta, enquanto os dados associados 

com a produção foram obtidos em intervalos de duas semanas, mas aos 88, 

102, 116, 130 e 144 dias. 
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Diariamente, de segunda a sexta-feira de cada semana destina 

da a coleta dos dados, entre 7 e 9 horas, eram arrancadas plantas de  qua  

renta vasos, sendo vinte de cada cultivar. As plantas, devidamente identi 

ficadas, eram levadas ao laborat6rio do Departamento de Fitoteenia da 

Universidade Federal do Ceara. Procedia-se entao, a lavagem das raizes e 

as plantas colocadas em uma cara Umida para evitar o erro de amostragem 

devido a perda diferencial de umidade durante o tempo em que se efetuavam 
as determinagOes. Feito isto, as plantas iam sendo retiradas pouco a pau  

co,  para fins de obtenção dos seguintes dados: 

(a) Peso dos nOdulos por planta - a parte are  a da  planta era 

destacada de seu sistema radicillar e deste retiravam-seos 

nOdulos, os quais eram imediatamente pesados em balança 

com precisão de decimos de miligrama. Os dados para esta 

caracteri:stica foram registrados em miligramas; 

(b) Peso da parte  area  - esta medida foi feita em gramas, 

por planta, logo apOs a pesagem dos nOdulos, utilizando-

-se a mesma balança; 

(c) NUmero de nOdulos por planta - foi obtido depois das pesa  

gems,  mediante a contagem de todos os n6duloS encontrados; 

(d) Percentagem de nOdulos eficientes - foi obtida atravgs da 

relação: (Y/X) x 100, onde X representa o nilmero total de 

nOdulos por planta e Y o nalero de n6dulos eficientes. 

identificação de n5dulos eficientes foi obtida seccionam 

do-se a todos e contando-se aqueles que se apresentavam 

internamente cor de rosa, que indica a presença de leghe 

moglobina; 

(e) Produção de grãos apOs a colheita, as vagens foram acon 

dicionadas em sacos de papal comum e postas a serar ao 

sol. Em seguida, procedeu-se ao beneficiamento e a.s pesa-

gens (em gramas), usando-se balança de precisão. 
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Os ci-LIdos  originals  obtidos para o numero e o peso dos nOdulos 

foram transformados para VIr777,77, enquanto os dados obtidos para percen 

tagem de nOdulos eficientes foram transformados para IX+ 1. Este procedi 

mento foi adotado segundo recomendação de BARTLETT (1936), citado por 

LECTERG LEONARDO e CLARO (1962), devido a presença de muitos dados meno-

res que dez, particularmente zero, sobretudo, na primeira idade (14 dias). 

Anglise Estatística 

Definição do Problema 

Estudar a capacidade de fixagao de ni Lwg&nio em diferentes 

genaipos de dois cultivares de feijao-de-corda, em diversas idades da 

planta e, determinar a possibilidade de aumentar a eficiencia da fixagao 

de N atraves do melhoramento genetico.  

Model°  Matemgtico  

As anglises de variancia foram realizadas de acordo  cam  um 

modelo especialmente desenvolvido para esse trabalho, a saber: 

x( ki =p+C
i

+Ij  + +Gwk )jk  + (IG)(i + z(i)jki.  

= media geral. 

= efeito do cultivar i, i = 1, ..., a. 

= efeito da  idade j da planta, j =1, 2, ..., b. 

= efeito da interação do cultivar i com a idade j. 

= efeito do genaipo k do cultivar 1, k = 1, 2, ..., c. 

= efeito da interação do genaipo k com a idade j den Lio do cal 

tivar i. 

z(i)jkl = efeito da planta 1 do genaipo k na idade j dentro do culti-

var i, 1=1, ...,  in.  

PressuposigOes: 

z(i)jki r's N (0; 62)  

Gk(i) N (00 
uG) 



TABELA 1 - Tabela de Matipla Entrada para Registro de Dados Relativos as Diversas Características Estudadas. 

CULTIVARES 

SERID6 PITIUBA 

Gen6- 
tipos 

Idade da Planta (dias) X
1k .. 

Gen6- 
tipos 

Idade da Planta (dias) X
2.k. 

11 I2 
T 
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I4 12 13 I4 

G11 
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x
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 X112. X142. X1.2. X2i2.  X2.2. 

@2k 

Xilk.  Xllk. X12k. 
X
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X
1. . 

X2.43k. 
 X 2. . 

X
ii.. 

 X
11.. 

X12.. 
X
14.. 

, 
00 

X
21.0 

 X21.0 
X
22.. 

X 
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(7) 
abcm 
0000 

a b c m 2  
SQT  = E E E E 

i=1 j=1 k=1 1=1 

ab cm 
SQR =EEEE 

i=1 j=1 k=1 1=1 

a b c x?. 
- E E E ijk.  

1=1 j=1 k=1 m (6) 
2 x.. a.jki 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

17. 

a X. X2 2 

SQ = E  
C • a.=1 bom ahcm 

b X2 

SQT  = E 
j=1 acm abem 

2 a b x?. a X. b X2 . X2 
'" 1...  

SQ= E  E 
i 

E E  CI i=1  cm i=1  bom j=1  acm abcm 

a c X2. , a X. 2 

SQG  = E E 1° K ° E 1... 

1=1 k=1 bm bom 

2 2 2 2 a b c X.. a b X. a o X. a X. ij..  
E E 1.k° + E0 IG " SQ-7 E E E E 

i=1 j=1 k=1 m i=i j=1 i=1 k=1 bm bem  



TABELA 2 - An'ilise de Variancia e Esperanças dos Quadrados Medios. 

Causas de 
Variagao G.L. S .Q. Q.M. E(Q.M.) 

Cultivares 

Idades 

Interação 

Genaipos 

Interação 

Resíduo 

(C) 

(I) 

(C1) 

(G) 

(IG) 

(R) 

(a-1) 

(b-1) 

(b-1)(a-1) 

a(c-1) 

a(b-1)(c-1) 

abc(m7-1) 

SQc  

SQ, 

No, 

SQG  

SQIG 

SQR  

M  i 

M2  

M3  

M4 

M5 

M6 

= 
2 2 2 
+ m61G + bcm 6c  M1 6  

2 2 
M2 = 

2 
 6 + m6IG + acm 6I 

2 2 
M3 = 62 4. mBIG 1. cm 6CI 

2 
M4 = 6

2 
+ mG 6

2 
+ bm 6G I 

2 
M5 = 6 

2 
 + IG 

11[6 = 62 

M1/M[5 

MJM z 5 

M3/M5 

M/145  

M5/M6 

TOTAL abcm - 1 SQT 

• • 

H 
co 
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Para efeito de testes de significancia e inferencia, os efei 

tos de variedades e idades foram considerados fixos e, os efeitos de gen6 

tipos e plantas dentro de gen6tipos foram considerados aleatOrios. 

Os dados obtidos foram regisiaados CONO na TABELA 1 para to-

das as caracterlsticas estudadas. 

As somas de quadrados das diversas causas de variação previs 

tas no modelo acima foram obtidas pelas fOrmulas (1) a (7). 

As anaises de variancias para as diversas características es 

tudadas, e as espectancias dos quadrados m6dios para as diversas causas 

de variaga,o previstas no modelo acima definido,  so  apresentadas como na 

TABELA 2. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Peso dos N6dulos 

A anglise da  variancia para os dados obtidos para esta carac 

teristira encontra-se na TABELA 3, onde se observa significancia para to 

das as causas de variagao, ao nivel de 1% de probabilidade. 

0 efeito significativo entre cultivares revela que os cultiva 

res 5erid6 e Pitiuba diferem quanto a essa raracteristica. 0 cultivar Se 

r1d6  coal  media de 63,51 mg e estatisticamente superior a Pitiuba que tem 

media de 50,22 mg. 

A diferença significativa entre idades concorda com o observa 

do por RUSCHEL e REUSZER (1973a) e VASCONCELOS  at al.  (1976). De fato, a 

maioria dos autores tem observado evidente influancia da idade da planta 

sobre o peso dos nOdulos.-Entretanto, foi constatado no presente trabalho 

que a influancia da idade se manifesta de forma (-aracteristica no apenas 

para cultivares  (FIG.  1), mas taMbem Para diferentes genotipos dessas va 

Hedades, isto 4, dentro dos cultivares. Desta forma os genaipos podem 

ser reunidos em grupos de comportamento semelhante, coro ilustra40S- nas 

FIGURAS 2 e 3.-t 

A  FIG.  1 representa o comportamento do peso  nodular  dos dois 

cultivares nas quatro pocas estudadas. Observa-se que o cultivar CE-31 

(Pitiuba) e ligeiramente superior ao CE-1 (Serid6) no primeiro estagio 

(0 a 14 dias), indicando ser um pouco mais precoce na far:floc-5o de n6du1os, 

Entretanto, ao fim do segundo estagio, 14 a 28 dias, o cultivar Serid6 

passou a apresentar um maior peso  nodular  que o Pitiuba. Esta mudança de 

comportamento e estatisticamente comprovada pela significancia da intera 

gao entre cultivares e idades. No terceiro e quarto estgios (28 a 42 e 

42 a 56 dias, respectivamente) os dois cultivares  tam  comportamento muito 

semelhante no que respeita a taxa de crescimento da massa  nodular,  COITO 

se pode verificar pelas declividades semelhantes das linhas representati  

vas  na FIGURA 1, porem, o peso Medio dos n6du1os por planta, e superior 

no cultivar Serid6. 



TABELA 3 - Anglise da Variancia para VX + 0,5, X 17 Peso dos N6dulos (mg). 

Causas de 
Variação 

S.Q. Q.M, 

Cultivares (C) 1 231,72 
o. - 

231,72 12,44 ** 

Idades (I) 3 33.377,71 11.125,90 597,52 ** 

Interação (VI) 3 278,64 92,88 4,99 ** 

Gen6tipo (G) 148 5.076,52 34,30 1,84 ** 

Interaçao (IC) 444 80265,70 18362 3,25 ** 

Residuo (R) 600 3.432,71 5,72 

TOTAL 1.199 50.563,00 

** Significativo ao nlvel de 1% de probabilidade. 

• 
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IDADE DA PLANTA (dias) 

FIGURA 1 - Evolução do peso mgdio de n6dulos por planta para os cultivares Serid6 e 

Pitiuba em quatro estagios do desenvolvimento da planta. 
Q,  

o 
14 56 

N.) 
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0 efeito de genOtipos dentro de cultivares sendo significati 

vo, indica uma variância diferente de zero e, consequentemente, sugere a 

possibilidade de progresso genetico atravEls de seleção, tendo por base 

esta caracteristica, assim coro foi conseguido por NUTMAN (1970) em trevo 

A existancia de correlação entre o peso dos nOdulos e a quaa 

tidade de niLLoganio fixada sinbioticamente em feijão-de--corda, ainda não 

foi comprovado. Mas, se existir essa correlação, os resultados aqui discu 

tidos indicam a possibilidade de se obter, a partir de selegOes, linhas 

mais eficientes na fixação de niLrogenio, em ambas as variedades. 

0 fato de existirem variagOes genalpicas dentro de cultiva 

res pode ser explicado por não terem sido os mesmos originados apartirde 

uma iinica planta (linha pura).  Sac  cultivares de uma esp6cie autOgama de 

senvolvidas por seleção natural, com pouca interferencia do homem, onde, 

teoricamente, espera-se que a população seja constituida por uma mistura 

de linhas puras. 

0 efeito da interação entre genaipos e idades dentro _de cul 

tivares sendo e'statisticamente significativo, sugere que os genOtipos de 

ambos os cultivares se comportam de naneira diferente de acordo com os es 

tiigios de desenvolvimento estudados. 

Caracterização de Grupos de Genotipos com Base no Desenvolvimento do Peso  

Nodular  

As FIGURAS 2 e 3 mostram a evolução em peso, de n6du1os de 

diversos grupos de genOtipos, ao longo dos 56 dias em que foram observa 

dos.  

Apesar da forte influencia ambiental sobre a formação de nOdu  

loss  foi possivel reunir os 150 genOtipos estudados em dezoito grupos, 

sendo dez pertencentes ao cultivar Serid6 e oito ao Pitiuba. Alguns gru-

pos, embora com nilmero de participantes diferente, se apresentaram em  am  

bos os cultivares com comportamento muito semeihante. 
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0 grupo I do cultivar Serid6  (GS-1) mostra um comportamento 

quase igual ao grupo 1 do cultivar Pitiuba  (GP-1). Ao  GS-1 pertencem 4 ge 

nOtipos: S02105, S07806, S08001 e S08204, enquanto ao  GP-1 pertencem 12 

gen6tipos: P00301, P01101, P01601, P01802, P02404, P02703, P04303, P05502, 

P08807, P09103, P10403 e,P10604.  Antos  os grupos se caracterizam pela  qua  

se ausencia de nOdulos ao final da primeira fase (0 - 14 dias), taxa de 

crescimento do peso  nodular  relativamente baixa no segundo estagio (14 - 

28 dias), um platE no terceiro estagio (28 - 42 dias) e um acelerado cres 

cimento no glarto estggio (42 - 56 dias),  (FIGS.  2-A e 3-A). Pelos  name  

ros indicados acima (4  GS-1 : 12  GP-1) verifica-se que os gen6tipos com 

essas características são trs vezes mais frequentes no cultivar PitiUba 

em comparação com o cultivar Serid6. 

Os grupos  GS-2 e  GP-2 tambgm apresentam semelhança no que se 

refere ao desenvolvirrento da massa  nodular,  observando-se ausencia de n6  

dubs  aos 14 dias e um crescimento linear do peso dos nOdulos  at os 56 

dias, porem a taxa de crescimento não e elevada. 0  GS-2 e formado pelos 

genOtipos S02202, S02301, S02604, S02702, S03405, S04004, S05806, S05902, 

SL0505, SL2901, SL3303, S14209, SL4305, S1440S, S14504 e S14708; ao  GP-2 

pertencem os genOtipos: P08702, P09204, P09306 e P09706. No grupo GS-2 

concentra-se o maior ralmero de gen6tipos do cultivar Serid6, o caso inver  

so e  observado com  o GP-2,  ou seja  16 GS-2 : 4 GP-2.  

Superpondo-se as FIGURAS 2-A e 3-A g possivel notar a seme-

lhança que existe entre os grupos  GS-3 e  GP-3. Tais grupos apresentam uma 

massa  nodular  relativamente elevada oas 14 dias e um crescimento em  expo  

nencial  at  o final do terceiro esthio (28 a 42 dias), ap6s o que decres 

ce consideravelmente. No grupo  GS-3 podem ser reunidos os genOtipos S02801 

S03107, S04502, S06005, S06501, S06704, S07302, S08304, S08403, S0870L, 

S12201, S13005, S13104, S13605 e S13703 e, no  GP-3 encontram-se: P01202, 

P01702, P03508, P03605, P03703, P07905 e PL0102. Observa-se portanto, uma 

proporção de 15  GS-3 : 7  GP-3. 



O  GS-4 e composto por apenas dois genOtipos: S08504 e S11504. 

Este grupo não apresenta nenhum correspondente do cultivar Pitiuba. 0 

crescimento da massa  nodular  e muito rapido no segundo estagio (14 a 28 

dias), cresce lentamente no terceiro, para decrescer no quarto  (FIG.  2-A). 

Assim como o  GS-4, o  GP-4 não e semelhante a qualquer ou 13. 

Nele se enquadram os genaipos P03801, P04001, P04102, P08603 e P09503. 

Este grupo e muito tardio no que se refere a formação de nOdulos, que s6 
ocorre no inicio do terceiro estagio, quando apresenta um crescimento da 

massa  nodular  bastante acelerado, mas ja ao final deste estagio (28 a 42 

dias) tal  tendancia não e mais observada e forma-se, então, um plat8 no 

quarto estagio, com tendencia a decrescer ao final deste período 

3. 

(FIG  

-B) 

. 

Os genOtipos S42904, S03809, S04406, S05105, S06303, S06802, 

S07502, S09504, S09607, S12803, S13208 e S13402 constituem um grupo bem 

definido dentro do cultivar Serid6, o  GS-5. Este grupo quase não apresen 

ta nOdulos aos 14 dias, mas, a partir deste ponto, o peso  nodular  cresce 

rapidamente ate o final do terceiro estagio, apOs o que cresce lentamente 

ate os 56 dias  (FIG.  2-B). 

Os genOtipos S03202, S07003, S07405, S07708, S09401, S12502 e 

S13502 do cultivar Serid6, e P00402, P00702, P00804, P02505, P02605, 

P02801, P03105, P03203, P06702, P06802, P07103, P07202, P07301, P07403, 

P07501, P07603, P07703, P07803, P08003, P08202, P06501, P09408, P09604 e 

P09904 do cultivar Pitiuba, compSem os grupos  GS-6 e  GP-5, respectivamen 

te, que guardam entre si acentuada semelhanga. 0  GP-5 e o grupo que apre-

senta maior frequancia de individuos dentro do cultivar Pitiuba, represen 

tando 32% do total de genOtipos desta variedade. Ambos,  GS  6 e  GP-5 se 

caracterizam por serem, comparativamente precoces na formagão de nOdulos 

e por um crescimento da massa  nodular  em progressão geometrica, assumindo 

valores muito elevados aos 56 dias. Entretanto, a não ser ao final do 

Ultimo estagio (56 dias) o peso  medic)  dos n6dulos dos genOtipos do culti- 

var Pitiuba pertencentes ao  GP-5 4 sempre superior ao dos genaipos do 

grupo semelhante  (GS-6) do cultivar Serid6  (FIGS.  2-B e 3-B). 



28. 

Os grupos  GP-6 (P01304, P01504, P02104, P02301, P02903, P03004, 
P03904, P04402, P08302, P08906 e P10001),  GP-7 (P00203, P00501, P00602, 
P01005, P02001, P02204, P08101 e P09802) e  GS-8 (S02407, S03304, S03705, 
S04202, S04704, S04704, S05602, S07207, S09204, S11201 e S14101)  so  rela 

tivamente semelhantes. Todos formam um p1at6 no segundo estegio (14 a 28 

dias) e, a partir deste ponto, o peso  nodular  cresce lincarmente a uma 

taxa regular. 0 grupo  GP-7 difere dos outros dois por apresentar um plat6 

mais alto, isto e, um peso  nodular  inicial mais elevado. Por sinal, 6 o 

grupo mais precoce de todos, de ambos os cultivares  (FIGS.  2-C e 3-B, C), 

0  GS-7 6 encontrado apenas no cultivar Serid6, e 6 formado 

apenas pelos genaipos S07910 e S08602. t bastante precoce na formação de 

nOdulos e apresenta um crescimento do peso  nodular  a uma taxa muito eleva 

da, atingindo aos 56 dias os valores mais elevados em comparação aos de 

mais grupos  (FIG.  2-B). 

Os genaipos P00902, P06602, P06901 e P10303, incluidos no  

GP-8 e S04901, S05204, 505504, S12305 e S14803), incluidos no  GS-10 cons-

tituem dois grupos com características aproximadamente iguais. 0 peso no 

dular, inicialmente baixo, cresce rapidamente  at  o final do segundo esta 

gio (14 a 28 dias) e no decorrer do quarto estagio (42 a 56 dias), o que 

no acontece no terceiro estegio, onde se forma um plat6  (FIGS.  2-Ce 3-C). 

0  GS-9 constituido de um 5nico genaipo, o S13903, que apre 

senta oaracteristicas bastante peculiares. Apresenta um peso  nodular  com 

parativamente elevado aos 14 dias, o qual  permanece constante  at  os 28  

ding,  para aumentar consideravelmente  at  o final do terceiro estagio (28 

a 42 dias) quando então decresce  (FIG.  2-C). 

Massa Verde  

Alguns autores  tam  encontrado correlação positiva entre peso 

dos nCdulos e da  parte  area  em v;rias leguminosas estudadas. No presente 

trabalho a massa verde foi determinada com o objetivo de comprovar estes 

resultados, e como uma varievel auxiliar para a avaliação do nilroganio 

fixado simbioticamente pelo feijão-de-corda, Vigna 4inen4Zs (L.) Savi. 



TABELA 4 - Arvilise da VariAncia para Peso da Massa Verde (g). 

Causas de 
VariagHo 

G.L. S.Q. Q.M. 

Cultivares (C)  751,4711 751,4712 50,41 ** 

Idades (I) 3 30.163,4544 10.054,4848 674,49 ** 

Interação  (CI)  3 351,0221 117,0074 7,85 ** 

GenOtipos (G) 148 3.90150302 26,3585 1,77 ** 

Interação  (IC)  1414- 6.618,5617 14,9667 1,53 ** 

Residuo (R) 600 5.854,4973 9,7575 

TOTAL 1-999 47.640,0368 

** Significativo ao nlvel de 1% de probabilidade. 
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31. 

Os dados originais obtidos foram transformados para /X +0,5 

e a anglise da variancia encontra-se na TABELA 4, onde se observa signi 

ficancia para todas as causas de variação ao nivel de 1% de probabilidade. 

A anLise da  variancia indicou um efeito significativo de cul 

tivares. Comparando-se as medias obtidas: 8,814g para o cifitivar Serid6 e 

7,25g para o cultivar PitiUba, verifica-se que a primeira e estatística 

mente superior a segunda. Resultado semelhante foi encontrado para o peso 
dos nOdulos. Estas duas características, como ser g mostrado posteriormen 

te, estio correlacionadas. 

O efeito da  idade da planta sobre o desenvolvimento vegeta- 

tivo foi altamente significativo. Este resultado confirma o obtido por 

VASCONCELOS et  al,  (1976), sendo obviamente explicavel por se tratar de 

plantas que se desenvolvem num meio favorgvel. 

A interação entre cultivares e idades sendo significativa  in  

dica que os dois cultivares se comportam de maneira diferente no que se 

refere ao desenvolvimento vegetativo, nas quatro pocas em quefbramobser — 
vadas. A  FIG.  4 facilita a colivreençao deste resultado, ilustrando a evo 

lugao do peso da parte  area  durante os 56 dias estudados. Como se obser 

va o cultivar Serid6 alem de uma  'Tessa  verde, inicialmente mais elevada, 

apresenta uma taxa de crescimento mais acelerada. 

A diferença estatisticamente significativa entre genOtipos  

den LW  de variedades comprova a hip6tese de que existe uma varian- cianaior 

que zero para este fator. 

Por outro lado, a significancia para a interagEo entre genai 

pos e idades dentro de variedades revela um comportamento diferente dos 

diversos genOtipos nas diferentes idades da  planta, no que se refere ao 

desenvolvimento da massa verde. 



32. 

Niimero de NOdulos 

Os dados  originals  obtidos por contagem foram transformados 

para V X + 0,5 e a anglise,da variancia apresentada na TABELA 5, revela a 

exemplo do que foi constatado para as características anteriormente estu 

dadas, para todas as causas de variação, ao nível de 1% de probabilidade. 

Os dois cultivares apresentaram um numero medio de nOdulos 

por planta estatisticamente diferentes. f o que se pode deduzir com base 

na significgncia encontrada para o efeito de cultivares. Assimsendo, pode 

mos afirmar que o cultivar Serid6, que apresenta uma media de 14,90 nOdu 

los por planta, e superior ao cultivar Pitiuba, com media de apenas 12,47 

nOdulos por planta. 

- - 
A significancia para o efeito de idades comprova os resulta 

dos obtidos por VASCONCELOS et  al.  (1976). Observou-se, como ilustrado na  

FIG.  5, um aumento do nilmero de n6du1os  at  os 56 dias em ambas as varie 

dades. 

presença de interagao significativa entre cultivares e ida  

des,  permite afirmar que os dois cultivares se comportaram de maneira  di  

ferente ao longo das oito semanas EM que foram observadas. Os numeros ini 

ciais e finais de n6du1os sao aproximadamente os mesmos nos dois cultiva 

res, cozo se observa na FIGURA 5. Entretanto, o acrescimo em numero de 

nOdulos nos primeiros estggios mais acentuado no cultivar Serid6 que no 

Pitiuba, enquanto no Ultimo esta7gio, esta tendancia e invertida, 

O efeito de genaipos dentro de cultivares e de grande iate 

resse para o presente trabalho, pois sugere a possibilidade de ganho gene 

tico atraves da selegao, em ambos os cultivares. 

A interagao entre genOtipos e idades dentro de cultivares e 

significativa, e indica a exist-encia de uma variancia diferente de zero 

entre os genOtipos nas diferentes idades. Trata-se de um resultado taMbem 

muito importante, que pode, baseado nos diversos comportamentos apresenta 

dos pelos diferentes genOtipos, permitir a eleigao daqueles que estejam 

mais associados com produtividade e economia de niLLoganio. 



Causas de 
Variação 

Cultivares 

Idades 

Interação  

GenOtipos 

Interagão 

Resíduo 

TOTAL 

TABELA 5 - Anglise da Variancia para 1/X -I- 075, X = NUmero de N6dulos por Planta. 

G.L. Q.M. 

(C)  1 31,14 31,14 13,31 ** 

(I) 3 2.315,31 771,77 329,82 ** 

(CI)  3 30,22 10,07 4,30 ** 

(G) 148 753,52 5,09 2,18 ** 

(IG) 444 1.039,67 2,34 2,41 ** 

(R) 600 579,39 0,97 

1.199 4.749,25 

** Significativo ao nivel de 1% de probabilidade. 
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FIGURA 5 - Comportamento dos mil-HA/aloes Serid8 e Pitiuba em relaçao ao n'alero 
mEldio de n6dulos por planta no decorrer dos 56 primeiros dias do 
ciclo da planta. 
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35.  

Percentagem de N6dulos Eficientes 

A observação desta característica ao longo dos primeiros estg.  

gios do desenvolvimento da planta, COMO foi feito neste trabalho, teve 

por objetivo detem-ninar o grau de especificidade hospedeira dos diversos 

genaipos estudados, bem core a capacidade de seus nOdulos de iniciarem 

a fixação e permanecerem eficientes. 

A an;lise da variancia para os dados, transformados para 

+ 1, encontra-se na TABELA 6. 

O valor de "F' para o efeito de variedades foi significativo, 

ao nível de 5% de probabilidade. Este resultado comprova uma superiori 

dade do cultivar Pitiuba, com mgdia geral de 27,73%, sobre o Serid6, que 

apresentou mgdia de 25,34%.-Note-se que destas mgdias  participant  os bai-

xos valores, principalmente zero, registrados na primeira e segunda ida  

des,  14 e 28 dias, respectivamente. 

O efeito de idades sobre a percentagem de nOdulos eficientes, 

obteve o mais alto valor de "F" em relação as demais caraeteristicat estu 

dadas. Observando-se a  FIG.  6 constata-se que a percentagem de n6dulos 

eficientes praticamente nula no período de 14 a 28 dias e alcança valo 

res significativamente elevados no estggio de 42 a 56 dias. 

N o foi estatisticamente significativa a interagao entre ida  

des  e cultivares. Como ilustrado na  FIG.  69  as curvas representativas dos 

dois cultivares  so  praticamente paralelas, indicando comportamento muito 

semelhante, ao longo de todo período estudado. 

0 efeito de genaipos  den Lí  de cultivares sugere ser possi 

vel selecionar genaipos de acordo com a percentagem de nOdulos eficien-

tes. 



TABELA 6 - Analise da Variancia para VX + 1, X 7: Percentagem de NOdulos Eficientes. 

Causas de 
Variação 

C. L S.Q. Q.M. 

Cultivares (C)  1 15,62 15,62 4,41 * 

Idades (I) 3 14.285,73 4.761,91 1.345,17 ** 

Interação  (CI)  3 8,66 2,89 0,82 ris 

GenOtipos (CO 148 790,93 5,34 1,51 

Interação (IG) 444 1.572,59 3,54 2,41 ** 

Resíduo (R) 600 879,25 1,47 

TOTAL 1.199 17.552,78 

Significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

** Significativo ao nivel de 1% de probabilidade. 

ns N.o significativo. 
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38. 

A an;lise de variancia (TABELA 6) revela, ainda, significan 

cia para a interação entre genOtipos e idades dentro de cada cultivar. Es 

te resultado atesta um comportamento diferente entre os gen6tipos nas 

quatro idades estudadas. Do ponto de vista agronOmico e de grande interes 

se que as plantas iniciem a fixação de nilvogenio o mais cedo possível, e 

que, alem disso, os nOdulos permaneçam eficientes todo o tempo necessgrio 

para o fornecimento de nitrogenio, em nível satisfatOrio, para o pleno 

desenvolvimento da planta. 

A TABELA 7 foi organizada com o objetivo de estudar o compor 

tamento dos grupos de genOtipos, caracterizados com base apenas no padrão 

de desenvolvimento do peso  nodular,  em suas relaçOes com outras caracte 

risticas estudadas, nos cultivares Serid6 e Pitiuba. Referida tabela reve  

la  que cada característica assume valores médios diferentes nos diferen-
, 

tes grupos. Alem disso, os coeficientes de variação são diferentes em 

cada grupo. 

CorrelaçOes entre Caracteres 

As TABELAS 8 e 9 apresentam os valores dos coeficientes  decor  

relação entre as diversas características estudadas. 0 peso  nodular, tan  

to no cultivar Serid6 quanto no PitiUba, estg significativamente correla-

cionado, ao nível de 1% de probabilidade, com as demais varigveis, exceto 

com a produção por planta, a. correlação entre numero e % de nOdulos efi 

cientes tambem foi significativa, ao nível de 1% de probabilidade, nas 

duas variedades. Uma outra correlação significativa e, provavelmente, de 

interesse para o melhoramento do cultivar Serid6, foi observada entre a % 

de n6du1os eficientes e o peso da massa verde. 



Peso  nodular  N9 de % de nOdulos Peso da Produção de 
Grupo GenOtipo (mg) nOdulos eficientes massa verde grãos/planta 

* * ** (g) (g)  

GS-1 S02105 

S07806 

S08001 

S08204 

33,47 

59,56 

49,64 

70,42 

25,75 

23,92 

26,44 

27,49 

22,-32 

29,59 

35,26 

26,28 

51,08 

61,85 

53,71 

48,20 

5,13 

12,56 

5,82 

5,78 

53,27 25,90 28,36 53,71 7,32 

15369 1,50 5,48 5,87 3,51 

C.V. 29,45 5,79 19,32 10,93 47,95 

TABELA 7 - Relação entre o Padrão de Desenvolvimento do Peso  Nodular  e outras Características em Feijao-de-

-Corda. 

Cultivar Serid6  

GS-2 S02202 46,56 37,22 28,75 87,45 13,82 

S02301 54,37 35,96 34,17 64,13 7,38 

S02604 40,09 33,54 28,60 59,11 11,13 

S02702 63,23 31,53 39,67 57,06 3,95 

S03405 38,49 26,33 30,52 48,34 2,27 

S04004 52,17 32,82 38,82 69,40 9,25 

S05806 64,37 39,96 40,22 57,06 1,11 



TABELA 7 - (Continuagao). 

Peso  nodular  N9 de % de n6du1os Peso da Produção de 
Grupo GenOtipo (mg) n6dulos eficientes massa verde grãos/planta 

* * '.!;,* (g) (g)  

GS-2 

(Cont. ) 

S05902 

S10505 

S12901 

S13303 

S14209 

S14305 

S14408 

S14504 

S14708 

44,70 

53,24 

59,56 

49,84 

71,27 

67,46 

69,07 

61,42 

62,00 

26,49 

22,97 

28 5 37 

29,53 

34,02 

29,68 

32,11 

28,48 

31,50 

34,63 

36,74 

43,40 

43,94 

44,03 

41,76 

50,00 

41,90 

45,54 

55,10 

66,92 

81,58 

64,85 

70,72 

79,03 

70,56 

71,35 

79,39 

8,05 

3,04 

13,12 

2,46 

4,71 

4,03 

4,57 

9,36 

9,39 

56,12 31,28 38,92 67,63 6 3 73 

10,25 4,37 6,24 10,76 4,00 

C.V. 18,26 13,97 16,03 15,91 59,44 

S02801 74,31 41,34 44,73 59,58 0,43 

S03107 73,15 43,04 43,39 57,48 4,10 

S04502 56,66 30,91 41,03 60,10 3,24 

S06005 72,39 31,32 41,32 68,34 12,57 

S06501 83,70 37,'28 47,74 74,55 3,34 

GS-3 



TABELA 7 - (Continuagão). 

Peso  nodular  N9 de % de nOdulos Peso da Produçao de 
Grupo GenOtipo (mg) nOdulos eficientes massa verde graos/planta 

* * ** (g) (g)  

GS-3 S06704 75,58 34,08 49,64 71,25 9,38 

(Cont.) S07302 85,94 39,98 51,58 79,86 1,56 

S08304 70,42 35,50 45,14 79,94 16,16 

S08403 69,82 25,65 39,38 56,45 1,96 

S08704 85,18 35,80 49,25 70,90 4,71 

S02201 59,19 29,69 35,44 92,57 7,37 

S13005 52,32 25,79 45,02 73,67 5,50 

S13106 67,02 37,78 42,92 92,68 7,09 

S13603 74,94 34,18 47,99 123,36 3,23 

S13702 47,71 30,55 45,76 77,60 1,30 

_ 
x - 69,89 34,19 44,69 75,89 5,46 

s 11,57 5,25 4,29 17330 4,42 

C.V. - 16,55 15,36 9,60 22,80 80,95 

GS-4 S08504 96,25 35,74 50,41 57,45 3,87 

S11504 50,05 23,93 36,68 61,72 4,97 

X.  - 73915 29,84 43,55 59,59 4,42 

s 
,-, 

- 32,67 8,35 9,71 3,02 0378 

C.V. - 44,66 °27,98 22,30 5,07 17,65 



TABELA 7 - (Continuação). 

Peso  nodular  N9 de % de n6du1os Peso da 
-, 

Produção de 
Grupo Gen6tiDo (mg) nOdulos eficientes massa verde grãos/planta 

* * ** (g) (g)  

GS -5 S02904 

S03809 

S04406 

S05105 

S06303 

S06802 

S07502 

S09504 

S09607 

812803 

S13208 

813402 

50,50 

77,05 

56,56 

79,27 

90,46 

79,31 

74,16 

61,54 

58,05 

74 87 

39,99 

41,36 

26,97 

46,35 

30,13 

39,50 

41,87 

41,40 

23,03 

22,23 

20,81 

34,27 

18,32 

24,63 

37,64 

41,63 

41,36 

48,41 

47,55 
4 

50,25 

41,86 

41,25 

42,13 

50,75 

39,57 

41,29 

54,01 

72,93 

61,10 

56,69 

73,55 

111,55 

52,55 

84,90 

67,06 

68,18 

57,86 

67,95 

2,74 

4,15 

7,35 

9,79 

3,01 

5,80 

5,34 

7,66 

14,78 

8,77 

3,47 

2,39 
_ 
x - 65,26 30,79 43564 69,86 6,27 

s - 16,26 9,57 4,38 15,67 3,64 

C.V. 24,92 31,08 10,04 22,43 58,05 



TABELA 7 - (Continuação). 

I 1 Peso  nodular  N9 de % de nOdulos Peso da Produção de 
Grupo GenOtipo I (mg) r6clulos eficientes massa verde grãos/planta 

I  
1 

* * ** (g) (g)  

GS-6 S03202 72,93 39,65 42,26 60,22 2,61 

507003 81,47 34,71 44,42 80,87 11,55 

S07405 78,28 30,67 50,15 68,56 19,54 

S07708 65,76 27,07 32,64 56,26 4,20 

S09401 61,94 29,20 '39,68 64,44 8,29 

S12502 55,94 19,19 38,79 78,36 7,29 

S13502 63,51 32,96 43,11 95,66 2,32 

7 - 68355 30,49 41,58 72,06 7,97 

s - 9,28 6,44 5,41 13,76 6,08 

C.V. - 13,54 21,12 13,01 19,08 76529 

GS-7 S07910 117,86 44,05 47,12 71,88 7,00 

S08602 111,50 39,80 52,35 91,93 2,83 

-x-  - 114,58 41,93 49,714 81,91 4,92 

s - 4,50 3301 3,70 14,18 2,95 

C.V. - 3,93 7,18 7,44 22,20 59,96 



TABELA 7 - (Continuagão). 

Peso  nodular  N9 de % de nOdulos Peso da Produção de 
Grupo GenOtipo (mg) n6du1os eficientes massa verde grãos/Dlanta 

* * ** („, i7) (g)  

GS-8 S02407 

S03304 

S03705 

S04202 

S04704 

S05602 

S06602 

S07207 

S09204 

S11201 

S14101 

57,59 

54,92 

35,23 

53,19 

48,66 

66,50 

57,06 

68,36 

60,64 

41,32 

54,43 

35,94 

33,77 

26,61 

25,30 

21,37 

30,42 

29,93 

40,15 

28,91 

16,36 

20,57 

41,30 

38,98 

24,85 

28,06 

36,57 

35,28 

34,66 

39,20 

42,89 

29,23 

41,83 

42,80 

59,10 

52,22 

96,01 

56,01 

53,86 

95,18 

67,55 

54,11 

59,18 

104,48 

4,39 

7,04 

3,74 

3,35 

3,25 

5,41 

2,73 

5,54 

12,95 

1,70 

10,21 

3-c- 54,35 28,12 35,71 67,32 5,48 

s 9,85 7,06 6,03 21,04 3,41 

C.V. - 18,12 25,11 16,89 31,25 62,23 

S13903 49,78 36,65 43,66 90,63 2,39 GS-9 



TABELA 7 - (Continuagão). 

Peso  nodular  N9 de % de nOdulos Peso da Produgao de 
Grupo Gen6tipo (mg) nOdulos eficientes massa verde graos/planta 

* ** (g) (g)  

GS-10 S04901 60,28 37,75 41,03 48,06 12,21 

S05204 82,84 38,01 49,85 63,27 24,57 

S05504 92,08 38,58 48,40 77,82 2,34 

S12305 87,75 28,90 46,47 100,32 9,95 

S14803 73,91 31,76 48,53 121,01 10,36 

79,37 35,00 46,86 82510 11,89 

12,63 4,39 3,47 29,06 8,03 

C.V. 15,91 12,54 7,41 35,40 67,64 

68,33 32,42 41,62 72,07 6,29  

Cultivar Pitiuba  

GP-1 P00301 55,51 27,67 49,59 50,62 7,86 

P01101 43,39 31,02 41,44 55,61 6,60 

P01601 38,43 24,83 34,23 56,29 9,15 

P01802 52,05 26,92 37,49 74,67 8,97 

P02404 50,79 28,58 30,39 40,82 2,64 

P02703 53,70 ., -28,65 50,62 50,43 2,57 



TABELA 7 - (Continuagão). 

Peso  nodular  N9 de % de nOdulos Peso da Produção de 
Grupo GenOtipo (mg) nOdulos eficientes massa verde grãos/planta 

* * ** (g) (g)  

GP-1 P04303 38,28 20,75 37,94 61,21 7,59 

(Cont.) P05502 43,47 21,15 35,15 82,38 44,17 

P08807 36,69 27,86 48,62 56,62 29,58 

P09103 50,76 27,78 54,62 37,05 7,43 

P10403 25,33 13,56 34,42 42,28 7,48 

P10603 38,85 20,66 40,47 55,23 4,78 

43,94 24,95 41,25 55,27 11,57 

8,92 4,97 7,79 13,16 12,41 

C.V. 20,30 19,92 18,88 23,81 107,27 

GP-2 P08702 37,54 22,74 49344 64,40 7,93 

P09204 53,23 28,91 49,73 39,07 2,48 

P09306 44,13 20,07 48,18 36,61 4,58 

P09706 48,50 26,19 40,19 58,07 0,37  

Tc-  45,85 24,48 46,89 49,54 3,84 

s - 6,67 3,87 4,51 13,78 3,22 

C.V. 14,55 15,81 9,62 27,82 83,85 



TABELA 7 - (Continuagão). 

Peso  nodular  N9 de % de nOdulos Peso da Produção de 
Grupo Genaipo (mg) n6dulos eficientes massa verde graos/planta 

* * *A (g) (g)  

GP-3 P01202 

P01702 

P03508 

P03605 

P03703 

P07905 

P10102 

54,75 

66,12 

69,75 

77,23 

62,79 

79,96 

64,59 

32,62 

40,75 

31,29 

37,51 

31,82 

32,19 

30,42 

46,88 

44,37 

38,18 

49,09 

48,06 

45,95 

48,02 

55,08 

74,25 

62,60 

56,89 

57,29 

64,85 

62,83 

2,70 

1,12 

6,99 

13,28 

26,21 

2,41 

8,66 

  

x - 67,88 33,80 45,79 61,97 8,77 

s - 8,65 3,82 3,70 6,52 8,79 

C.V. - 12,74 11,30 8,08 10,52 100,23 

GP-4 P03801 34,47 19,26 36,77 61,14 10,39 

P04001 37,42 18,11 34,78 66,43 24,95 

P04102 42,41 25,84 39,76 45,31 4,46 

P08603 34,68 15,93 40,12 63,33 2,81 

P09503 27,31 17,17 37,60 52,46 4,12 

35,26 19,26 37,81 57,73 9,35 

5,48 3,88 2,20 8,67 9,20 

15,54 2045 5,82 15,02 98,40 



TABELA 7 - (Continuação). 

Peso  nodular  N9 de % de nOdulos Peso dA  Produção de 
Grupo GenOtipo (mg) n6dulos eficientes massa verde graos/planta 

* * ** (g) (g)  

GP-5 P00402 

P00702 

P00804 

P02505 

P02605 

P02801 

P03105 

P03203 

P06702 

P06802 

P07103 

P07202 

P07301 

Po7403 

P07501 

P07603  

76,19 

61,44 

69,02 

57,93 

69,26 

61,30 

82,70 

77,41 

79,15 

86,34 

69,63 

70,18 

75,98 

78,48 

68,38 

71,17 

4,31 

38,07 

30,18 

28,68 

30,65 

28,99 

39,30 

34,49 

31,30 

34,08 

30,45 

32,29 

32,03 

35,42 

33,23 

31,29  

43,99 

47,57 

37,93 

41,28 

40,68 

36,01 

48,93 

45,52 

47,79 

47,78 

44,20 

45,95 

50,06 

48,87 

46,61 

50,85  

54,88 

57,84 

47,02 

47,91 

53,52 

55,83 

50,18 

67,81 

52,35 

53,97 

58,04 

61,78 

59,71 

60,12 

56,57 

69,99  

8,61 

4,42 

8,94 

7,65 

8,54 

6,86 

16,23 

13,34 

25,23 

16,64 

14,71 

2,48 

2,07 

10,30 

8,26 

1,26 

CO 



TABELA 7 - (Continuagao). 

Peso  nodular  N9 de % de nOdulos Peso da Produgao de 
Grupo GenOtipo (mg) nOdulos eficientes massa verde graos/planta 

* * e.* (g) (g)  

GP-5 

(Cont.) 

P07703 

P07803 

P08003 

P08202 

P08501 

P09408 

P09604 

P09904 

74,12 

72,55 

91,79 

55,41 

58,96 

63,07 

64,84 

51,09 

33,42 

37,73 

37,27 

28,74 

28,55 

29,45 

34,55 

25,41 

43,87 

45,89 

48,18 

47,04 

47,85 

48,78 

45,14 

41,21 

61,62 

99,88 

69,61 

68,51 

58,99 

44,07 

53,49 

73,85 

4,04 

4,27 

99  79 - 

9,43 

10,13 

5,05 

6,57 

8,77 

_ 
x - 70,27 32,50 45,50 59,90 8,65 

s - 9,95 3,51 3,78 11,46 5,52 

C.V. - 14,16 10,80 8,31 19,13 63,82 

GP-6 P01304 30,36 21,88 26,77 51,89 5,52 

P01504 26,60 19,00 29,95 61,24 21,18 

P02104 47,59 31,02 30,49 77,58 0,92 

P02301 40,21 19,16 35,52 56,54 5,21 

P02903 52,79 29,54 40,36 47,82 2,04 

P03004 37,81 23,64 41,43 45,21 3,93 

(s, 

CCD 
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TABELA 7 - (Continuagão). 

Peso  nodular  N9 de , % de nOdulos Peso da Produção de 
Grupo GenOtipo (mg) nodulos eficientes massa verde grãos/planta 

* * ** (g) (g)  

GP-6 

(Cont.) 

P03904 

P04402 

P08302 

P08906 

P10001 

32,34 

41,04 

50,35 

49,71 

59,43 

15,43 

21,94 

22,92 

27,04 

25,95 

32,33 

36,83 

40,76 

48,89 

43,33 

55,97 

57,69 

44,52 

49,67 

63,64 

16,16 

7,59 

9,13 

15,28 

3,49 

42,57 23,41 36,97 55,62 8,22 

10,32 4,70 6,69 9,62 6,56 

24,24 20,08 18,10 17,30 79,81 

GP-7 P00203 71,30 33,95 38,41 57,77 3,78 

P00501 49,01 32,83 40,85 70,60 10,57 

P00602 61744 38,87 43568 51,49 17,07 

P01005 66,34 34,96 44,85 61,90 9,81 

P02001 53,63 29,83 42,93 91,91 11,75 

P02204 39,10 25,38 42,28 29,08 5,13 



* 

*e4 

TABELA 7 - (Continuação). 

Peso  nodular  N9 de % de n6du1os Peso da  Produção de 
Grupo GenOtipo (mg) n6du1os eficientes massa verde graos/planta 

.,. * ** (g) (g)  

GP-7 P08101 71,30 33,25 47,15 59,25 2,84 
(Cont.) P09802 54,45 29,52 48,52 59,41 0,34 

58,32 32,07 43,67 60,18 7,66 

11,36 4,30 3,25 17,60 5,56 

C.V. 19,48 13,41 7,44 29,25 75,58 

GP-8 P00902 54,78 37,42 29,41 65,31 6,76 

P06602 66,75 34,18 51,62 54,16 18,27 

P06901 71,61 34,78 48,60 53,38 15,09 

P10303 71,70 30,53 52,18 63,50 3,49 

_ 
x - 66,21 34,23 45,45 59,59 10,90 

s - 7,96 2,84 10,81 5,63 6,93 

C.V. - 12,02 8,30 23,78 9,45 63,58 

53,79 28,09 42,92 57,48 8362 

SomatOrio de todas as idades de dados transformados para IX + 0,5. 

SonatOrio de todas as idades de dados transformados para VX + 1. 

o 
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Sobre a inexistencia de correlação entre o peso dos nOdulos 

e a produção de grãos, verificada no presente trabalho, PESSANHA et  al.  

(1972) obtiveram resultado semelhante  am  Phoeaus mega/biz (L.). Estes 

pesquisadores aceitaram a presença de nitrogenio no solo, em quantidade 

adequada, como uma explicagao. De fato, se o peso dos nOdulos est.a.' corre 

lacionado com a quantidade de niLLogenio fixada simbioticamente, e este 

elemento e considerado essencial para o desenvolvimento da planta a par 

tir do ponto em que deixa de atuar como fator limitante, e aceitavel que 

não mais exerça influencia sobre a produção. Anglises quinicas revelam 

que o suprimento artificial de nitro6nio aplicado ao solo utilizado no 

presente trabalho foi suficiente para garantir um pleno desenvolvimento 

das plantas. 

Em face desta ausencia de correlação entre nodulagao e produ 

gão de feijao-de-corda, no caso em que o niLroganio no atuou como fator 

limitante, sugere-se para uma etapa subsequente, a inclusão de diferentes 

níveis de niLlogenio como meio de avaliação da capacidade fixadora dos 

diversos genaipos estudados. 

Nas TABELAS 10 e 11 encontram-se os coeficientes de correla 

gao entre as diversas características estudadas  den LW  dos diferentes gru 

pos, para os cultivares Serid6 e Pitiuba, respectivamente. Provavelmente 

devido ao pequeno nilmero de pares de dados usados nos c.1   cubs,  e a  gran  

de variancia que os dados obtidos para as diversas naracteristicas apre-

sentam, poucos são os valores de "r" estatisticamente significativos; mes 

mo assim  he:  uma tendencia dos grupos a apresentarem valores semelhantes 

aos apresentados pelas variedades. 



TABELA 8 - Coeficientes de Correlação entre Varigveis Estudadas do Cultivar SeridO. 

Produção de Peso da % de nOdulos N9 de Peso  nodular  
grios/planta massa verde eficientes nOdulos (mg) 

(g) (g) (*) (**) (***) (***) 

Peso  nodular  (mg) 0,102 0,297 ** 0,724 ** 0,621 ** 

N9 de nOdulos 0,003 0,126 0,483 ** 

% de nOdulos eficientes 0,074 0,352 ** 

Peso da massa verde (g) 0,063 

Produção de graos por 

planta (g) 

() Soma dos dados de todas as idades. 

(**) Soma dos dados de todas as idades transformados para VX + 1. 

(***) Soma dos dados de todas as idades transformados para IX + 0,5. 

Valor de "r" significativo ao nivel de 1% de probabilidade. ** 

Co 



TABELA 9 - Coeficientes de Correlagão entre Varigveis Estudadas do Cultivar PitiUba. 

Produção de _ Peso da % de n6dulos N9 de , Peso  nodular  
graos/planta massa verde eficientes nódulos (mg) 

(g) (g) (*) (**) (***) (***) 

Peso  nodular  (mg) 0,104 ** 0,524 ** 0,846 ** 

N9 de nOdulos 0,092 0,193 0,461 ** 

% de nOdulos eficientes 0,044 0,097 

Peso da massa verde (g) 0,096 

Produgão de grãos por 

planta (g) 

(*) Soma dos dados de todas as idades0 
(**) Soma dos dados de todas as idades transformados para A + 1. 

() Soma dos dados de todas as idades transformados para VX + 0,5 

** Valor de "r" significativo ao nivel de 1% de probabilidade. 

c.n 



  

GS-8 
-1-  GS-9 

(2) 

 

GS-10 

     

     

0,67 * - -0,10 

0,69 - 0,73 

0,09 - 0,29 

0,40 - -0,23 

0,40 - -0,03 

-0,27 - -0,79 

0,14 - 0,15 

-0,22 - 0,49 

0,69 * - 0,18 

0,05 - -0,33 

TABELA 10 - Covrelagaes,entre as Variãveis Estudadas, dentro de Grupos do Cultivar Serid6. 

Corre- 
lag6es  

Grupos  

GS-1 GS-2 GS-3 GS-4 
(1)  GS-5 GS-6 GS-7 

(1) 

r
ab 

0,22 0,23 0,62 * 1,00 0,60 * 0,67 1,00 

rac 0,26 0,82 * 0,53 * 1,00 0,71 ** 0,64 -1.00 

rad 0,03 0,39 0,00 -1,00 0,38 -0,10 -1,00 

rae 0,34 -0,25 0,00 -1,00 0,14 0,53 1,00 

rbc -0,05 -0,03 0,42 1,00 0,62 ,,N 0,42 -1,00 

rbd -0,93 0,17 -0,02 -1900 0,36 -0,08 -1,00 

rbe 
-0,84 0,13 -0,11 -1,00 -0,14 -0,11 1,00 

r
Cd 

0,39 0,30 0,12 -1,00 0,50 0,36 1900 

r 0,22 -0,27 -0,15 -1,00 0,27 0,67 -1,00 
Ce 
rde 0,92 0,57 * 0,11 1,00 0,00 -0,05 -1,00 

(1) Dados não comparãveis pela inexistencia de limites na tabela de "r''. 

(2) Dados não calculados devido ao numero de pares de dados ser insuficiente. 

** Valor de V9r77 significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

Valor der77 significativo ao nivel de 5% de probabilidade. 

a = peso  nodular;  b = n9 de nOdulos; c = % de n6dulos eficientes; d = peso da massa verde; e = produção 

de grãos por planta. 



TABELA 11 - Coeficientes de Correlação, entre as Varigveis Estudadas, dentro de Grupos do Cultivar Pitidba. 

                     

Corre- 
lagOes 

          

Grupos  

        

                    

                    

 

GP-1 

                  

  

GP-2 

  

GP-3 

  

GP-4 

    

GP-5 

  

GP-6 

 

GP-7 GP-8 

                    

                     

                     

r
ab 

0,74 ** 0,78 0,25 0,73 0,69 ** 0,68 ** 0,70 * -0,82 

r
ac 

0,40 -0,24 -0,06 0,12 0,24 0,72 ** 0,10 0,92 

r
ad 

0,02 -0,57 0,20 -0,19 0,02 0,03 0,20 -0,53 

r
ae 
r
bc 

-0,20 -0,84 -0,02 0,21 0,25 -0,52 -0,08 0,20 

0,44 -0,29 0,04 0,09 6,37 0,37 0,02 -0,82 

-0,10 0,00 0,52 -0,52 0,18 0,23 0,01 0,05 r bd 
-0,15 -0,60 0,24 -0,12 -0,02 -0,60 0,46 -0,77 

be 
-0,29 -0,36 -0,38 -0,45 0,16 -0,43 -0,06 -0,61 r

cd 
-0,06 0,71 0,21 -0,89 * 0,01 -0,07 -0,29 0,33 r

ce 
0,64 * 0,27 -0,51 0,60 -0,30 -0,12 0526 -0,94 r

de 

Valor de "r" significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

** Valor de "r" significativo ao nivel de 1% de probabilidade. 

a = peso  nodular;  b = n9 de n6du1os; c = % de nOdulos eficientes; d = peso da massa verde; e = produção 

de graos por planta. 



RESUMO E CONCLUSOES 

0 comportamento de caracteres presumivelmente relacionados 

com a fixação sibbiOtica de nitroganio foi estudado em dois cultivares de 

feijEo-de-corda, Vignasinen4Ls (L.)  Say!.  0 objetivo central do trabalho 

foi a investigagEo da variabilidade e do possível controle genetico  des  

ses caracteres, tendo em vista o estabelecimento de criterios paraomelho 

ramento da cultura no que respeita a eficiancia da atividade s1Mb16t1ca 
com possiveis benefícios para a sua produtividade. 

Foram estudados o peso e nilmero de nOdulos, a percentagem de 

nOdulos eficientes, o peso da parte  area  da planta e a produgEo de  semen  

tes por planta. 

0 delineamento experimental possibilitou o estudo da variagEo 

entre cultivares, anLre plantas  den Lio de cultivares e suas interages 

com o estagio de desenvolvimento, para cada carater estudado. 

Os resultados experimentais permitam concluir que: 

(1) Os cultivares estudados diferem significativamente -entre 

si  corn  respeito aos caracteres investigados; 

(2) Existe uma ampla variabilidade entre as plantas de um 

mesmo cultivar, sugerindo a possibilidade de seleção de 

genaipos mais eficientes com respeito a caracteres rela 

cionados com a atividade simbiOtica; 

(3) No que respeita ao peso dos nOdulos foi possível a identi 

ficagEo de genotipos de comportamento semelhante e a sua 

reunião em grupos característicos, o que sugere queopeso 

dos nOdulos 6 geneticamente controlado; 
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(4) Nenhum dos caracteres estudados correlacionou-se signifi 

cativamente com a produção de sementes, não se podendo, 

portanto, determinar suas possiveis influancia na piudu 

gão econamica'da planta, sugerindo-se que isto se deveu, 

provavelmente, ao abundante suprimento de nitrogenio com 

binado; 

(5) No cultivar Serid6 a percentagem de n6dulos eficientes 

mostrou-se correlacionada com o peso  (la  massa verde, suge 

rindo a possibilidade de ser usado tal  raraer como crite-

rio de seleção para a obtenção de linhagens mais eficien 

tes. 
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