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RESUMO - No ano agrícola 1993/94, no campo experimental da Fazenda Palmital, da Embrapa-
-CNPAF, no município de Goianira, Goiás, foram avaliadas 97 famílias S. , oriundas da população de 
arroz (Orna ativa L.) CNA 1. Como testemunhas, utilizaram-se as cultivares BR-IRGA 409 e Javaé 
e a população CNA 11011. O delineamento experimental utilizado foi o látice triplo lOxIO, sendo as 
parcelas constituídas de três sulcos de 4,0 m de comprimento, espaçados em 0,20 m. O objetivo foi 
avaliar o potencial da população CNA 1 para fins de melhoramento, por meio da estimativa de seus 
parâmetros genéticos e das respostas diretas e indiretas à seleção, como também pelo índice clássico de 
Smith (1936) e Hazel (1943). As características produtividade, brusone na folha, altura de planta, 
número de espiguetas por panícula e percentagem de grãos cheios mostraram alta variabilidade, eviden-
ciada pelas estimativas dos coeficientes de variação genética. Percentagem de grãos cheios e peso de 100 
grãos apresentaram correlações genotípicas positivas e de alta magnitude com produtividade, sendo os 
principais responsáveis pelo rendimento de grãos e prioritários num programa de melhoramento, visan-
do obter genótipos mais produtivos. Os ganhos por seleção direta ou pelo índice clássico quanto à 
produtividade foram de mesma magnitude. Entretanto, na seleção baseada no índice obteve-
-se resposta favorável em relação a brusone na folha, evidenciando a possibilidade de se aumentar 
simultaneamente o rendimento de grãos e a resistência a esta doença, na população melhorada. 

Termos para indexação: Oryza sativa, coeficiente de variação genética, herdabilidade, correlação genotípica, 
índice de seleção. 

ESTIMATION OF GENETIC PARAMETERS AND RESPONSE TO SELECTION 
IN THE IRRIGATED RICE POPULATION CNA 1 

ABSTRACT - In 1993/94, 97 families s01  from the CNA 1 rice (O,yza sativa L.) populations were 
evaluated at Embrapa-CNPAF experimental station, Golanira, Brazil. The rice cuttivars 
BR-IRGA 409, Javaé and the CNA 1/0/1 were úsed as checks, Each plot consisted ofthree rows 4 m 
long, 0.20 m spaced between in a triple square latice tOxlO. The objectives of the present study were 
to evaluat the breeding potential ofCNA 1 population through estimation of genetic parameters and 
expected response to direct and indirect selection as well as expected response based on classicai 
selection according to Smith (1936) and Hazel (1943) the index. Grain yield, leaf blast, plant height, 
number of spikelets per panicle and percentage of filled grains showed high variability, expressed by the 
coefficient of variation. Among the seven traits evaluated, percentage of filled grain and dry weight of 
100 seeds showed high and positive genotypic correlation to grain yield indicating that these traits have 
to be considered as priorities in a breeding program to increase grain yield. Expected response in grain 
yield, based on classical selection index, was similar to expected response on direct selection for this 
trait. However, with the selection index, positive response to selection is expected for leaf blast 
resistance, indicating the possibility to enhance grain yield and blast resistance simultaneousty. 

Index terms: Oryza saliva, genetic variation coeflicient, heritabilities, genotypic correlation, selection 
index. 
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INTRODUÇÃO 

O arroz irrigado (Oryza sativa L.) no Brasil é res-
ponsável por cerca de 55% da produção total de ar-
roz, com um rendimentó médio de 4,8 tlha (Neves et 
al., 1994). Tais rendimentos são resultantes da ado 
ção de variedades melhoradas que, aliada a me!ho-
res práticas culturats, aumentaram significativamen-
te a prodútividade da cu!tura desde os anos sessen-
ta. 

Entretanto, após o desenvolvimento, pelo 
International Rice Research Institute (!RRI) na dé-
cada de 60, das denominadas variedades modernas 
de arroz irrigado (Jennings etal., 1979), os ganhos 
genéticos em produtividade, em cada novo ciclo de 
seleção, !so  inaisdificeis de serem obtidos. No 
Brasil, no decorrer de toda a década de 1980, esses 
ganhos, quando obtidos, foram de pequena magni-
tude, apesar dos inúmeros cruzamentos submetidos 
à seleção (Rangei et aI., 1992); Soares (1992) esti-
mou um ganho médio por ano, em rendimento de 
grãos, de 1,6%, no programa de melhoramento de 
arroz irrigado de Minas Gerais. 

No caso especifico do arroz irrigado, Rangel 
et ai. (1992) reconhecem que os métodos convencio-
nais de melhorament6empregados têm cónduzido a 
uma redução progressiva e inténsa da variabilidade 
genética, tendo como conseqüência uma diminuição 
das possibi!idades de ganhos genéticos por sele-
ção. Uma das alternativas para contornar as dificul-
dades oriundas da baixa freqüência de recombinação 
gênica nos programas convencionais de melhora-
mento fundamenta-se na síntese de populações de 
ampla base jentica e na sua condução pe!o método 
de seleção reëorrente (Rangel, 1992; Range! & Ne-
ves, 1997). Esta técnica de me!horamento aumenta a 
freqüência de genótipos desejáveis em populações 
segregantes, pela ap!icação cíclica de intercruzamento 
e seleção (Ikehaàhi& Fujimaki, 1980). 

A estimação de parâmetros genéticos em popula-
ções é necessária para obter informações sobre a 
natureza da ação dos genes envo!vidos na herança 
dos caracteres sob investigação e estabelecer a base 
para a escolhâdos métodos àp!icáveis à população 
(Cockerham, 1956). Hal!auer & Miranda Filho 
(1981) enfatizain cjue a éstimativa do progresso es-
perado por seleção constitui uma das mais impor- 
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tahtes contribüiçõei da genética quánititativá para o 
melhoramento de plantas e animais. Por meio da 
resposta à seleção, pode-se ava!iar se uma dada po-
pulação é adequada aos propósitos de melhoramen-
to:e compârar os diferentes métodos de se!eção 
mantendo-se constante o tamanho efetivo da amos-
tra selecionada. 

É desejável, cnn qualquer programa de se!eção, 
obter respostas favoráveis em todasas ciracterísti-
cas úteis importantes (Morais,1992). O índice clás-
sico de seleção de Smith (1936) e Hazel (1943), entre 
outros, nos permite considerar várias características 
simultaneamente no prócesso de seleção. A aplica-
ção do índice de seleção no melhoramento vegetal 
todavia, é dificultada, pois normalmente o melhorista 
considera caracteres para os quais não é possível 
estabelecer pesos econômicos com nível de preci-
são pe!o menos aceitável. Morais (1992) sugere fi-
kar experimentalmente pesos para os valores gené-
tkos, relativos às características sob seleção, de tal 
fornia a permitir a identificação das ünidades de 
seleção capazes de proporcionar ganhos no sentido 
desejado e com maior magnitude possível ém todas 
as características de interesse. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o po-
tencial da população CNA 1 para fins de melhora-
mento, mediante estimativa de vários parâmetros 
genéticos e das respostas dirétas e indirets à sele-
ção, bem como das respostas através dos índices 
clássicos de seleção 'de Smith (1936) e Hazèl (1943). 

MATERIAL E METODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido no Campo Ex-
perimenta! da Fazenda Palmital, do Centro Nacional de 
Pesquisa de Arroz e Feijão (CNPAF), da Embrapa, no 
município de Goianira, Goiás; Utilizaram-se 97 famílias 

O:2 oriundas da população CNA 1, mais as tesftmunhas, 
BR-IRGA 409, Javaé eCNA 11011, nodelineanièntoexpe-
rimental látice triplo 1 Ox lO. Cada parcela constituiu-sede 
três sulcos de 4 m de comprimento, no espaçamento de 
0,20 m. A áiea útil da parcela foi de 0,60 m', representada 
pelo sulco centra!, eliminando 0,50 m nas extremidades. 

A população CNA 1 é oriunda da NA-lRAT 4/0/5, 
que foi sintetizada pelo CNPAF com o  Institutde 
Recherches Agronomiques Tropicales (IRAT), pelo 
intercruzamento de 10 variedades/linhagens do grupo indica. 
Para tanto, nove materiais foram uti!izados como parentais 
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masculinos em cruzamento com a IR 36 (msms), que foi a 
fonte da macho-esterilidade genética. Indivíduos F 1  foim 
retrocruzaxios, como parentais maséulinos, com os materi-
ais, de modo a ter os nove citoplasmas represéntados na 
população. As sementes F 2  das plantas heterozigotas 
foram misturadas e intercruzadas no campo por cinco ve-
zes, originando a população CNA-IRAT 41015. Nessa po-
pulação foram colhidas 70 plantas macho-estéreis preco-
ces e misturadas quantidades iguais de sementes de cada 
planta, constituindo uma nova população na qual fez-se 
a introgressão de genes de três novos genótipos (Javaé, 
CNK 6860 e Uluebelle), de ciclo curto e grãos 
de boa qualidade. Posteriormente, a população foi 
intercruzada originando a CNA 11011, cuja provável 
constituição é mostrada na Tabela 1 (Rangel & Neves, 
1995,1997): 

Foram avaliadas as seguintes características: produti-
vidade em kg/ha (PROD), incidência de brusone na folha 
(BF), floração média (FLO), altura de planta (ALT), nú-
mero de espiguetas por panícula (NE/P), percentagem de 
grãos cheios por panícula (%OC) e peso de 100 grãos 
(P100), seguindo-se as recomendações do Manual de Mé-
todos de Pesquisa em Arroz (Embrapa, 1977). Em relaçãd 
à característica BF fez-se o teste de qui-quadrado (X9 
para verificara normalidade dos dados, tendo como resul 
tado um valor de F altamente significativo (P<0,01). Com 
a transformação em [x+V2]"2  ,conforme Bartlett (1936) 
citado por Demétrio (1978), o teste de X 2  passou a não 
rejeitar a hipótese de normalidade.  Esses dados transfor-
mados foram utilizados nas análises devariáncia. 

Nas análises de variáncia uni e multivariadas, bem como 
na estimativa dos componentes de variância, utilizou-se o 
Projrama de Aàálises Estatístico-Genética, GENES, con-
siderando o efeito de famílias como aleatório. Os erros 
associados às estimativas das variâncias e das herdabilidules 
foram calculados de acordo com as fórmulas propostas 
por Vello & Vencovsky (1974). Estimaram-se também as 
correlações genotipicas entre as características avaliadas, 
os ganhos esperados por seleção direta e indireta e as res-
postas à seleção baseada no índice clássico de Smith (1936) 
e I-Iazel (1943), utilizando uma intensidade de seleção de 
25%. Ao estabelecer o índice de seleção, as características 
FL0.ALT, NE/P, %0C e P100 foram consideradas como 
auxiliares, com pesos iguais a zero. Participam do índice 
apenas para auxiliar na seleção quanto a PROD e BF, às 
quais foram atribuidos peos de 100 e-500, respectiva-
mente. Como sugere Morais (1992), essa relação de pesos, 
que é desprovida de qualquer conotação econômica, foi 
estabelecida experimentalmente. Inicialmente, estipularam-
-se os pesos 1 (PROD). -1 (BF), O (FLO) O (ALT), 
o (NE/P), O (%GC) e O (PICO) para a população e exa-
minaram-se os ganhos conseguidos, que não foram 
satisfatórios. Pretendia-se obter ganhos em PROD iguais 
ou superiores aos que seriam conseguidos caso se utilizas-
se a seleção direta quanto a essa característica, e na medida 
do possível reduzir a suscetibilidade à brusone na folha, 
além de manter o ciclo da população próximoda média 
atual: Após várias alterações ëonsecutivas na elaçã6 
de pesos e observações cuidadosas dos réspectivos 
ganhos que proporcionariam, pode-se chcjzar'aos nesos 
utilizados. 

TABELA 1. Procenitores e contribuição relativa das variedades/linhagens componentes da população CNA 1. 

Variedades/linhagens Progenitores Contribuição relativa (%) 

00 90-2 IR 26/REMADJA 	 - 6,25 
CNA7 T14111R665-I-1-75-3 6,25 
CNA 3815 CICA 4/80 90-21/SML5617 6,25 
CNA 3848 IR 36/CICA 7115461 6,25 
CNA 3887 DO 90-21TETEP//4440 6,25 
COLOMBIA 1 NAPAL/TAICAO IKU 18 6,25 
ELONI IR 454/SML KAPURL//5ML66410 6,25 
NANICÃO CULTIVAR TRADICIONAL 6,25 
UPR 103-80-1-2 IR 24/CAUVERY 6,25 
IR 36 (msms) MUTANTE DE IR 36 18,75 
JAVAE P3085/1IR 5853-1 18-5/IR 19743-25-2-2-3-1 8,33 
CNA 6860 LEMONT/Q65I0I11P2015-F4-66-B-13 8,33 

.BLUEBELLE CI92141/CENTURY PATNA/C19122 8,33 
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DISCUSSÃO 

Houve diferenças altamente significativas 
(P<0,0 1) pelo teste F, nas caracteri sticas PR.OD, HP, 
FLO, ALT, NE/P e %GC, e significativa (P<0,05) no 
caráter P100, entre as médias de famílias (Tabela 2), o 
que evidência variabilidade entre as famílias quanto 
aos caracteres avaliados. 

A média da população original constitui um 
parâhietro digno de atenção por ocasião da seleção 
dos parentais. Com  esse cuidado, pode-se iniciar um 
programa de seleção em uma poulação que apre 
sente a média em um nível tal que demandaria vári-
os ciclos de seleção para uma população inferior 
atingir o mesmo nível (Patemiani & Miranda Filho, 
1987). Quanto à produtividade, a população avalia-
da apresentou valores que oscilaram de 2.304 a 
7.540 kg/ha, com média de 4.756 kg/ha, com uma fa-
ml lia produzindo 7.540 kg/ha, superando a testemu-
nha Javaé (6.502 kg/ha) em 16% e a 
BR-IRGA409 (5.887 kg/ha) em 28% (Tabela2), o que 
comprova a possibilidade de se conseguir alterar, 
positivamente, a média da população, mediante a 
utilização de técnicas de seleção apropriadas. Além 
disso, a média de produtividade da população, de 
4.756 kg/ha, pode ser considerada satisfatória parã 
se iniciar um programa de seleção recorrente visan-
do à obtenção de linhagens com alto potencial pro-
dutivo. Deve-se considerar ainda que essa produti-
vidade está subestimada, em virtude da presença de 
plantas macho-estéreis. 

As estimativas das variáncias genotlpicas (a 02) 
mostradaspelos caracteres BF (0,4240), ALT 
(267,2262), PROD (951454,7500), NE/P (169,1579) 
e %GC (39,295 1), com pequenos erros associados, 
mostram a presença de variabilidade, favorecendo a 
seleção (Tabela 3). 

As estimativas obtidas dos coeficientes de varia-
ção genética (CV0), quanto aõs caracteres BF, ALT, 
PROD, NE/P e %GC, apreentaram valores que va 
riaram de 9,33 a 20,50. Os elevados CV 0  permifem 
inferir que a população avaliada apresenta alta vari-
abilidade genética em relação a essas característi-
cas, e que há possibilidade de se obter ganhos ex-
j,rèssivos por seleção. As baixas estimativas de CV G  
apresentadas pelos caracteres FLO e P100, são oriun-
das dos baixos valores de variância genética obti-
dos na população, em relação às estimativas de suas 
médias (Tabela 3). A pequena variabilidade genéti-
ca relativa à floração média deve-se à própria 
constituição da população, que foi sintetizada utili-
zando 70 plantas precoces colhidas na população 
CNA-IRAT 41015 mais três novos genótipos (Javaé, 
CNA 6860 e Bluebelle), também de ciclo curto 
(floração média em tomo de 90 dias). Na sintetização 
da CNA 1 procurou-se também manter, dentro do 
possível, inalterada a qualidade de grãos na popula-
ção, mediante utilização de progenitores com que 
jiossuem grãos longo e fino (tipo agulhinha), e peso 
médio de 100 grãos de 2,50 g. O grão agulhinha é o 
padrão do arroz irrigado brasileiro e o de maior acei-
tação comercial, o que de certa forma explica a pe- 

TABELA2. Estimativas dos quadrados médios, coeficientes de variação (C.V.) e médias das famílias (Méd. 
fam.), das testemunhas Javaé, BR-IRCA 409 e CNÁ 11011 e média geral (Méd. ger.) referentes aos 
caracteres produção (PROD), brusone na folha (BF), floração (FLO), altura de planta (ALT), 
número de espiguetas por panicula (NEIP), percentagem de grãos cheios (%GC) e peso de 100 
grãos (P100). 

Fonte de 	 Quadrados médios 
variação 

PROD 	BF 	FLO 	ALT 	NEJP 	¶40C 	PIOU 

Faniilias 	 3348417,25" 	0,25" 	69,15" 	338.80" 1027.75" 	227,94" 	0,11" 
E,toefetivo 	494053,09 	0,12 	26,12 	37.13 	520.27 	110,05 	0,07 
c.v.(%) 14,70 19,80 5,50 4,94 19,55 15,57 10,77 
Méd. fam. 4755,95 1.76 92,99 123,76 117,20 67,16 2,50 
iAVAÉ 6502,12 1,36 89,23 86,67 78.55 81,72 2,17 
OR-IRGA 409 5887,39 2,45 87.75 107,72 115,30 76,30 2,73 
CNA 11011 4244,91 1,38 92,09 136,04 104,02 64,34 2,74 
MM. ger. 4779,61 1,76 92,89 123,35 116,66 67.36 2,51 
significativo a 1% dc probabilidade pelo teste E 
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quena variabilidade genética encontrada na popula-' 
ção quanto a esta característica. 
- Segundo Vencovsky (1987), o índice de variação 

b quantifica a proporção da variabilidade genética 
em relação à variabilidade ambiental, e que na experi-
mentação com rogênies de milho, quando ob vale 
1,0 ou mais, tem-se uma situação muito favõrável à 
seleção. Na população avaliada, maiores respostas à 
seleção poderão ser obtidas em relação às caracte-
rísticas ALT e PROD, que apresentaram estimativas 
de b de 2,68 e 1,39, respectivamente (Tabela 3). 

À principal função da herdabilidade, segundo 
Falconer (1978), é seu papel preditivo, que expressa 
a confiabilidade do valor fenotípico como estimador 
do valor genotípico, de tal forma que quanto maior a 
herdabilidade maior o ganho genético por seleção. 
Assim, nos caracteres ALT e PROD, que apresenta-
ram as maiores estimativas de herdabilidade (95,57% 
e 85,24%, respectivamente), a média da população 
selecionada prediz, com menores erros, a média da 
população melhorada é evidencia uma situação alta-
mente favorável à seleção (Tabela 3). O caráter P100 
apresentou a menor estimativa da herdabilidade 
(h2 =3 1,35%), com elevado erro (47%) associado, re-
velando uma baixa precisão deste parâmetro genéti-
co. Isto nos leva a çoncluir que no trabalho em pau-
ta, as inferências genéticas a respeito desta caracte-
rística devem ser vistas com ãautela (Tabela 3). 

As estimativas dos três parâmetros, CVG  b e h2 , 

apresentados na Tabela 3, mostram que na popula-
ção avaliada, maiores respostas à seleção devem sS 
obtidas em relação às características PROD e ALT. O 
estabelecimento de platô de produtividade no arroz 

TABELA1 Estimativas das varlâncias genotípicas 
(aG2) e ambientais (a12), coeficientes de ,  
variação genética (CV),  índice de varia-
ção (b) e herdabilidade (h 2) referentes aoi 
sete caracteres avaliados'. 

caracteres ,  Parametros 

ao' cr,1 	CVo b j,2 

PROD(Kg)ha) 951,45(*l,58x10) 494,06120,50  1,39 85,24(±2,61) 
BF(1-9) 0.04(±0,01) 	.. : 0,12 	11,71 0.59 51,23(±8.60) 
FLO (dias) 14,34(*3,38). 26,12 	4,07 0,74 62,22(±6,68) 
ALT (cm) 267,23(±39,37) 37,12 13.20 2,68 95.57(10,78) 
NFJP (,f) 169,16(±31,69) 520,27 11,09 0.57 49,37(*8.96) 
ôWC 39,29(±11,40) .110,05 	9,33 .0.59 51,71(*8,55) 
PIOO(gr) ' 0,01(*0,01) 	' 0.07 	4,21 0,39 31,35(*14,67) 

&limativas das vailâncias genética e de ambiente para PROD divididas por 
lO'; cnn parénteses os desvios padrões associados às estimativas de a 0' eh'. 

irrigado tem levàdo os programas de melhoramento 
genético a buscarem princij,almente o aumento do 
potencial produtivo das linhagens. Uma das estraté-
gias adotadas pela Embrapa-CNPAF para alcançar o 
objetivo proposto, é a s'mtetização de população de 
ampla base genética e sua condução por meio da 
seleção recorrente. Pelas estimativas dos parâmetros 
genéticos, a população CNA 1 mostrou-se bastante 
promissora para ser utilizada em programas dessa 
natureza. 

Percentagemde grãos cheios e peso de 100 grãos 
apresentaram correlações genotípicas positivas de 
alta magnitude com produtividade (Tabela 4). Consi-
derando que o conhecimento da magnitude e da di-
reção das cortelaçôes génotípicà entre caracteres é 
de fundamental importância para o melhorista for-
mular estratégias de seleção simultânea em vários 
caractàres, pode-se indicar %GC e P100 como os 
principais responsáveis pela produtividade e 
prioritários num programa de melhoramento gené 
tico, visando obtei genótipos mais produtivos de 
arroz irriàado. Os caracteres FLO e ALT apresenta-
ram correlações genotípicas negativas com PROIX 
Tais resultados indicam que na população avaliada 
é possível obter genótipos produtivos, precoces e 
de porte baixo, atendendo aos objetivos para os quais 
a população foi sintetizada. 

Ao efetuar seleção direta na produtividade, 
foram obtidos ganhos genéticos expressivos de 
23,98%, mas os ganhos indiretos esperados quanto 
à resistência à brusone na folha foram indesejáveis 
(0,45%), indicando que ao realizar a seleção consid& 
rando-se apenas produtividade, pode-se aumentar 
a suscetibilidade das linhagens a esta doeüçá 
(Tabela 5). Por sua vez, ao praticar a seleção direta 

TABELA 4. Estimativas dos coeficientes de correlação 
genotípica de sete caracteres avaliados na 
população de arroz CNA 1. 

Caráter BF FLO ALT NE/P'%GC' P100 

PROD 	-0,18 -0,35" 	.0,37* -0,05 	, 0,67 0,49*5, 
BF 0,12 	-0,07 -0,01 -0,11 0,49 
FLO 0,27 0,40 -0,16 
ALT 0,45. -0,37 -0,42 
NEJP .0,42: -023 

0,30 

• 5ignificativo a 5% dc probabilidade pelo teste t. 
" Significativo a 1% de probabilidade pelo teste! 
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TABELA S. Média das famílias (ME) e estimativas das respostas à seleção direta e Indireta expressas em per-
centagem das médias, referentes a sete características avaliadas na 000ulacão de arroz CNA 1. 

Seleção direta MF 

PROD B17  

Respostas 

FLO 

à seleção (%) 

ALT NE/P %GC P100 

PROD (kg/ha) 4755,95 23,98 0,45 -1,15 -5,01 0,77 3,03 0,89 
HP (1-9) 1,76 -1,18 -9,85 -0,47 0,25 -0,55 .0,04 -0,92 
FLO (dias) •92,99 6,94 0,38 -3,52 -1,79 -1,86 1,37 0,58 
ALT (cm) .123,76 5,83 2,66 -1,18 -18,16 -2,83 2,23 1,03 
NE/P(n°) 117,20 -1,07 -3,28 0,41 5,35 10,07 •2,79 -0,84 
%GC 67,16 11,28 -0.91 -1,21 5,55 -2,09 7,92 1,07 
P100(g) 2,50 8,25 0,25 -0,58 -1,87 -2,08 3,57 2,98 

nas características BF, ALT, NE/P, %GC e P100, veri-
ficaram-se respostas indiretas esperadas, em produ-
tividade, de magnitude inferior do que quando fa-
zendo-se seleção direta nesse caráter (Tabela 5). Tais 
dados evidenciam que, pelo fato de a maioria das 
características estarem pelo menos parcialmente 
correlacionadas entre si, ao selecionar diretamente 
em relação a uma dada característica, mudanças in-
desejáveis podem ocorrer em outras, em maior ou 
menor magnitude. 

Diante disso, preferiu-se neste trabalho proceder 
a seleção por meio do índice clássico de Smith (1936) 
e Hazel (1943). Analisando a Tabela 6, verifica-se 
que os ganhos em produção foram semelhantes nos 
dois métodos. Entretanto, na seleção baseada no ín-
dice obteve-se resposta quanto à brusone na folha 
de -0,36%, demonstrando a possibilidade de aumen-
tar simultaneamente a produtividade e a resistência 
a esta doença na população melhorada. Morais (1992) 
tambem detectou vantagens comparativas do índice 
dê seleção sobre a seleção direta, avaliando a popu-
lação de arroz irrigado CNA-IRAT 4. A média dos 
indivíduos selecionados quanto ao caráter FLO, de 
91,44 dias, aproxima-se bastante da floração média 
que se busca na população melhorada, de 90 dias. 
Considerando-se a resposta esperada de - 1,04%, com 
dois ciclos de seleção a população atingiria a floração 
média almejada (Tabela 6). No caso da altura de plan-
ta, considerando-se o ganho espdado de -5,32 cm 
(Tabela 6), necessitar-se-ia de quatro ciclos de sele-
ção para obter uma população melhorada, com altura 
média de 90 a 100 cm, sem alterar a resposta à seleção 
quanto ao carater PROD. Além disso, o ganho espe- 
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TABELA 6. Estimativas da média original (MO),mé 
dia dos indivíduos selecionados (MS), 
vetor de coeficientes genéticos utilizados 
(a), vetor de pesos fenotípicos estimados 
(b), resposta esperada em cada caracte-
rística com a seleção baseada no índice 
(lis,) e resposta esperada com a seleção 
direta (RS%), empregando-se uma inten- 

Caráter MO MS 	a b R51  RS(%) 

PROD(kg/ha) 4755,95 6086,13 100 •80,18 23.84 23,98 
BF(1 a9) 1,76 1,75 -500 -30289,72 -0,36 0,45 
FLO(dias) 92,99 91,44 	O 108,87 -1,04 -1,15 
ALT(cm) 123.76 11688 	O -326,32 -5,32 -5.01 
NE'P 117,20 119.59 	O -6574 1.00 0,71 

67,16 72,39 	O 697,78 4.03 3,03 
PIOO(g) 2,50 2,59 	O 8966,28 1.13 0.89 

rado por seleção em %GC passou de 3,03% na sele-
ção direta para 4,03%, quando utilizou-se o índice 
(Tabela 6). Na população avaliada, tal característica 
é um dos componentes de rendimento de maior im-
portância na determinação da produtividade. 

A seleção direta poderia ser também utilizada des-
de que se adote a estratégia sugerida por Tumer & 
Young, 1969 citados por Morais, 1 992,qúe consiste 
em alternar as características consideradas princi-
pais e objeto de seleção direta durante os sucessi-
vos ciclós de seleção. No caso do trabalho em paüta,' 
poder-se-ia selecionar percentagem de grãos cheios 
por um ou alguns ciclos, conseguindo-se ganhoi 
indiretos em resistênéia à brusone na folha, menoràs 
ciclos e altura de planta e maior rendimento, segui- 
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dos por um período de seleção direta quanto à pro-
dutividade. 

CONCLUSÕES 

1.As estimativas dos parâmetros genéticos indi-
cam que as maiores respostas esperadas por seleção 
na população avaliada são obtidas nas característi-
cas produtividade e altura de planta. 

2. As características percentagem de grãos chei-
os e peso de 100 grãos apresentam correlações 
genotípicas positivas e de alta magnitude com pro-
dutividade, sendo os principais responsáveis pelo 
rendimento de grãos e prioritários em um programa 
de melhoramento genético. 

3. Utilizando o índice clássico de seleção foi 
possível obter ganhos genéticos esperados em pro-
dutividade semelhantes ao da seleção direta, mas 
aumentando a resistência à brusone na folha na po-
pulação CNA 1. 

4. A população CNA 1 apresenta alto potencial 
para fins de melhoramento genético em relação ato-
das as características avaliadas. 
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