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RESUMO 

A variac;;iio somaclonal em arroz para resistencia ii 
brusone foi investigada nas gerdc;;6es R2, R3, e R4 das plan
tas regeneradas (Rl) derivadas de paniculas imaturas da 
cultivar suscetivel IAC- 47. A reac;;iio de brusone nas folhas 
foi avaliada nas populac;;6es R2 e linhas R3 atraves de inocu
lac;;6es artificiais com a rac;;a virulenta IB-l de Pyricularia 
grisea, sob condic;;6es controladas em casa de vegetac;;ao. As 
plantas da populac;;ao R2 segregaram para resistencia com
pleta e para diversos graus de suscetibilidade. A resistencia 
parcial das plantas R2 que apresentaram reac;;ao moderada
mente suscetivel foi detenninada nas linhas R3. Foi obser
vada entre as linhas R3 uma variac;;iio alta mente significativa 
para resistencia parcial. Tamhem a variac;;ao somaclonal foi 

avaliada em um total de 300 plantas R2 e em 160 linhas R3 
nas condic;;6es de campo durante 1993-94 e 1994-95, respec
tivamente. Enquanto todas as plantas foram altamente sus
cetivcis na gera\ao R2, duas linhas R3 aprcsentaram reac;;iio 
modcradamente suscetivel ii brusone nas folhas . As linhas 
R4 derivadas dessas duas linhas R3 segregaram para resis
tencia parcial quando foram inoculadas com a rac;;a virulenta 
IB-I. Foram identificadas nove e quatro linhas R4 proveni
entes das linhas R3 de cicio medio e precoce, respectiva
mente, com alto grau de resistencia parcial. 

Palavras-chave: Cultura de tecidos, Pyricularia grisea, 
somaclones. 

ABSTRACT 

Somaclonal variation for partial resistance to blast in rice cultivar IAC-47 

Somaclonal variation for resistance to rice blast was 
investigated in the R2, R3 and R4 progenies of regenerated 
plants (R 1) derived from immature panicles of the suscepti
ble rice cultivar IAC-47. Leaf blast reaction was assessed in 
the R2 plant population and R3 lines by challenging with a 
virulent race IB-l of Pyricularia grisea, under controlled 
conditions in the greenhouse. The R2 plant population segre
gilted to complete resistance and different degrees of suscep
tibility. The partial resistance of the R2 plants showing a 
moderately susceptible reaction was determined in R3 lines. 
A highly significant variation for partial resistance was ob-

INTRODUGAO 

A cultivar de arroz de sequeiro lAC-47 ocupou a maior 
parte da area plantada na regiao Centro-Oeste por mais de 
uma decada ap6s seu lanc;;amento em 1973, no Estado de Sao 
Paulo. Substituiu a cultivar lAC 1246 devido a melhoria nas 
caracteristicas agronomicas como resistencia ao acama
mento, tolerancia ii seca, alto potencial de produtividade e 
resistencia ii mancha estreita. Produtividade de 5,6 t/ha de 
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served among R3 lines. Also, somaclonal variation was stud
ied in 300 R2 plants and 160 R3 lines derived from individ
ual R2 plants, under field conditions during the 1993-94 and 
1994-95 rice growing seasons, respectively. While all plants 
were highly susceptible in the R2 generation, two R3 lines 
showed a moderately susceptible leaf blast reaction. The R4 
lines derived from these two R3 lines segregated for partial 
resistilnce when inoculated with the virulent race IB-I. Nine 
medium maturing and four early maturing R4 lines with a 
high degree of partial resistance were identi fied. 

arroz foi obtida em experimento realizado com Ifnga<;iio 
suplementar (Stone et al., 1979). Os prejuizos causados por 
brusone, ou seja PyriclIlaria grisea (Cooke) Saccardo (Syn. 
P. oryzae Cav.), sao significativos e geralmente limitam a 
produtividade. 0 percentuill de perda estimada em lAC-47 
devido ii brusone nas condi\6es expcrimentais foi 0,83 por 
um porcento de aumcnto de brusone nas paniculas (Prabhu et 

al., 1989). 
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o melhoramento para resistencia a brusone de uma 
cultivar de arroz de sequeiro bern adaptada as condis;oes de 
solo e c1ima, como IAC-47, tern grande importancia, porque 
a experiencia tem demonstrado que os cruzamentos desta 
cultivar com gen6tipos doadores de resistencia a brusone 
provenientes de arroz irrigado, resultaram na maioria dos 
casos, em caracteristicas indesejaveis como mancha de graos 
(prabhu & Ferreira, 1991). 

A variabilidade genetica observada entre plantas rege
neradas de cultura de tecidos e conhecida como varias;ao 
somaclonal (Larkin & Scowcroft, 1981) e tern sido regis
trada em diversos cereais, inclus ive arroz. Algumas carac
teristicas morfo l6gicas e agronomicas como coloras;ao da 
arista do grao e apiculo, altura, perfilhamento, tipo de planta, 
floras;ao, peso de graos e rendimento, obtidas por varias;ao 
somaclonal, demo nstra ram ser herdaveis em arroz e a 
maioria das caracteristicas sao. controladas por um ou poucos 
genes (Zong-Xiu et al.,1983; MandaI & Bandyopadhyay, 
1996). Muitas caracteristicas quantitativas como tolerancia a 
salinidade, toxidez de aluminio e tolerancia a herbicida tem 
base celular (Adkins et al., 1990). 

A resistencia as doens;as e uma das caracteristicas mais 
importantes encontrada na varias;ao somaclonal em diversas 
culturas, inclusive arroz (Xie et al., 1990; MandaI et al., 
1995). A observas;ao ge ral e que a celula ou tecido de uma 
planta suscetivel gera, em cultura , "in vitro"varias;oes nas 
plantas regeneradas, exibindo respostas que variam de 
suscetiveis a niveis de resistencia consistentemente maiores 
que as da planta original (Shepherd, 1990). A base genetica, 
de modo gera I, nao foi separada das fontes potencialmente 
nao geneticas da varias;ao, mas a resistencia e geralmente 
estavel atraves de um numero de ciclos vegetativos, nos 
casos de resistencia as doen\as, obtidos por varias;ao soma
clonal. 

Um estudo a nterior com varias;ao somaclonal para 
resistencia a brusone em arroz mostrou comportamento dos 
somaclones semelhante aos dos gen6tipos doadores sob con
di\oes de alta pressao de infecs;ao no campo na Colombia 
(Pach6n, 1989). Por outro lado Bouharmont et al. (1991) 
obtiveram linhas R2 resistentes a brusone provenientes da 
cultura de calos obtida a pa rtir de embrioes maduros, nos 
testes realizados em Togo. Estudos recentes tem mostrado 
que a resistencia proveniente da cultivar NewbOIUlet nao foi 
tao alta quanto a da cultivar Katy, utilizada como padrao de 
resistencia a brusone (Rush et al., 1992). As discrepancias 
nos resultados obtidos por diferentes investigadores podem 
ser atribuidas pelos gen6tipos utilizados, condis;oes de teste e 
pressao de doens;a, sob os quais os somaclones foram ava
liados. 

Existem dois tipos de resistencia a P. grisea. A resis
tencia completa e control ada por um ou mais genes maiores 
mas nao efetivos contra todas as ras;as do pat6geno (Ou, 
1979). Por outro lado a resistencia parcial, caracterizada por 
tipo de infec\ao suscetivel e baixa severidade de doen\a, tem 
sido considerada estavel e quantitativa baseada em genes 
menores cujos efeitos sao pcquenos. (Parlevliet & Ommeren, 
1975) A obten\ao de varia\ao genetica no germoplasma para 
resistencia parcial a brusone e importante no melhoramento 
genetico do arroz de scqueiro. Na literatura consultada nao 
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ba referencia quanta a indus;ao de varias;ao para rcsistencia 
parcial nas plantas, atraves da cultura de celulas. 

o presente trabalho teve como objetivo estudar a 
varias;ao somaclonal nas plantas regeneradas a partir de calos 
obtidos de paniculas imaturas para resistencia a brusone, nas 
geras;oes iniciais da cultivar IAC-47. 

MATERIAL E METODOS 

Indu~iio de calos e regenera~iio de plantas 

Os calos da cultivar IAC-47 foram iniciados utili
zando-se como explantes paniculas imaturas de 1 a 4 cm de 
comprimento com espiguetas de coloras;ao branca ou leve
mente amarela. As bainhas, contendo panicu las imaturas, 
foram coletadas de plantas cultivadas em vasos com 6 kg de 
solo, em casa de vegctas;ao. Foram desinfestadas com 30% 
de uma solus;ao comercial, contendo 1 % de hipoclorito de 
s6dio (NaOCI) durante 40 a 60 minutos. As paniculas ima
turas foram colocadas em placas contendo 0 meio MS com 
macro, micronutrientes e vitaminas (Murashige & Skoog, 
1962) suplementado com 30 gil de sacarose, 50 mgll de 
caseina hidrolisada e 4.0 mgtl de 2,4-D (Xie et ai., 1990) e 
incubado no escuro, por um periodo de 25 a 30 dias. A 
regeneras;ao de plantas foi feita no meio MS suplementado 
com 0,5 mgtl de ANA e 3.0 mgtl de cinetina. As culturas 
foram mantidas em sala de crcscimcnto a uma temperatura 
de 26°C com fotopcriodo de 16 horas e uma intensidade 
luminosa de 75I!E.m·2.s·1• A cada 30 dias fez-se a repicagcm 
para meios de igual composis;ao anterior ate obtens;ao de 
plantulas verdes. 

A nomenclatura proposta por Yurkova et al. (1982) foi 
utilizada sendo Rl regencrantes primarios, R2, R3 e R4, a 
primeira, segunda e tcrceira progenies autofecundadas. 

o transplantc das pliintulas Rl do mcio de cultura para 
vasos se fez, quando estas apresentavam tamanho cntre 10 a 
15 cm de comprimento e com uma a duas folhas abertas. 0 
solo (6 kg) em vasos foi adubado com 2,5 g de NPK (4-30-
16) e 0,25g de FTE-BR 12 por vaso. As plantas foram manti
das em casa de vegctas;ao ate a maturidade. 

Detemlina~iio da resish!ncia a brusone nas plantas R2 e 
resistencia parcial nas Iinhas R3, em casa de vegeta~iio 

o experimento foi conduzido em bandejas medindo 
30x10x15 cm contendo 6 kg de solo adubado com 5 g de 
NPK (4-30-16), 1 g de sulfalo de zinco e 2 g de sulfato de 
amonio por ocasiao do plantio. Foi fcita uma aduba\ao de 
cobertura, 20 dias ap6s a semead ura com 2 g de sulfato de 
amonio. A popula\ao R2 foi rcpresentada por sementes co
Ihidas de 50 plantas Rl, cinco de cada, 200 plantas foram 
mantidas, tendo-se tambem 0 mcsmo numero de plantas nao 
regeneradas para avalia\iio de b rusone. Cada bandeja con
tinha 10 suIcos com 10 plantas por suIco. Aos 22 dias de 
idade as 200 plantas R2 em duas bandejas com 100 plantas 
por bandeja foram inoculadas com suspensiio de esporos em 
agua com a ras;a IB-l (isolado monosp6rico Tl proveniente 
da cultivar Tetcp coletado em Goiania, em 1990), numa 
concentras;iio de 3x105 esporos!ml, utilizando-se um pulvcri
zador Devilbiss NQ 15 ligado a um compressor com prcssiio 
padronizada a 0.001 Kgtcm2• Ap6s a inoculas;iio, as plantas 
foram incubadas cm camara umida por 24 horas, sendo pos-
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teriormente transferidas para casa de vegeta!);ao com tempe
ratura variando entre 25 e 29° C. As avalia!);oes de brusone 
nas folhas foram feitas sete a nove dias apos inocula!);iio, 
utilizando 0 numero de lesoes elipticas e esporulativas no 
perfilho principal de cada planta e a escala visual de notas de 
o a 9, modificada por Leung et af. (1988), onde: O=ausencia 
de doen!);a; l=rea!);ao hipersensitiva ou lesoes necroticas de 
colora!);ao marrom; 3=poucas lesoes pequenas, esporulativas 
com bordo de colora!);ao marrom; 5=varias lesoes elipticas, 
esporulativas, frequentemente coalescendo; 7=muitas lesoes 
elipticas e esporulativas, tendo-se aproximadamente 50% da 
area foliar afetada; 9=muitas lesoes coalescendo, causando 
morte parcial ou total das plantas. As plantas R2 selecio
nadas que apresentaram notas 3 e 7 foram transplantadas 
para vasos de 6 kg e mantidas ate amadurecimento para 
colheita das sementes R3. Foram inoculadas 57 linhas R3 
com dez plantas por linha e 60 plantas nao regeneradas em 
tres repeti!);oes, utilizando a mesma metodologia das pliintu
las R2. 

A distribui!);ao da freqiiencia de plantas de acordo com 
numero de lesoes e notas visuais foi estudada em R2. 

o indice de resistencia parcial (IRP) foi calculado em 
R3 de acordo com Zadoks (1972), utilizando a seguinte 
formula: 

IRP = 1 _ SD(RG) onde: 
RD(NRG)' 

SD(RG) = Severidade de brusone na planta regenerada 
SD(NRG) = Severidade de brusone na planta nao regenerdda 

o valor de IRP da linha varia de 0 a 1: O<lRP<l. 
Quando IRP=O, a planta em teste nao apresenta resistencia 
parcial C01110 as plantas nao regeneradas e quando IRP=I, a 
planta apresenta resistencia completa. Foi feita analise de 
variiincia entre os grupos e entre as linhas R3, dentro de cada 
grupo, utilizando-se os valores de IRP. 

Varia"ao somaclonal em condi"oes de campo 

As sementes regeneradas (R2) e nao regeneradas 
foram semeadas em parcelas que consistiram de dez linhas 
de 1m de comprimento espa!);adas de 0.4 m entre linhas que 
foram repetidas por tres vezes em 1993/94. A popula!);ao R2 
foi representada por scmentes colhidas de tres plantas Rl , 
110 de cada totalizando 330. Foram mantidas 300 plantas, 
com dez plantas por metro. Uma bordadura infestante com 
mistura de cultivares suscetiveis foi estabelecida em cada 
bloco 30 dias antes do plantio para induzir a epidemia de 

brusone. A brusone nas folhas foi avaliada utilizando-se a 
escala visual de notas descrita anterionnente. 

Cerca de 160 linhas R3, obtidas de plantas R2, foram 
avaliadas em duas repeti!);oes, em 1994/95. As parcelas con
sistiam de 2 m de comprimento. A cultivar IAC-47 nao 
regenerada foi intercalada a cada dez linhas de somaclones 
R3. A brusone nas folhas foi avaliada em R3, atraves da 
escala visual de notas . 

Duas linhas R3, uma com 13 plantas R3 (grupo medio) 
e outra com 20 plantas (grupo precoce), totalizando 33 plan
tas que apresentaram nota 3, no campo, foram avaliadas 
tambCm quanta ao niimero de paniculas por planta e niimero 
de graos por panicula. 0 numero de paniculas por planta foi 
avaliado em cada planta R3 e 0 niimero de graos por panicula 
foi calculado a partir da media do niimero de graos de duas 
paniculas por planta. Nas plantas nao regeneradas estas 
caracteristicas foram avaliadas em dez plantas. 

Determina"ao, em casa de vegeta"ao, da resistencia par
cial de duas linhas R3 que apresentaram nota 3 no campo 

As linhas derivadas das 33 plantas, dos dois grupos 
selecionados em R3, Coram semeadas em bandejas, em tres 
repeti!);oes. £Ste pIa ntio [oi feito em duas epocas, e a inocu
la!);ao seguiu a metodologia descrita anteriormente. Na pri
meira epoca, as observa!);oes foram feitas utilizando-se a 
escala visual de notas e na segunda epoca foi utilizado 0 

parnIJletro de numero de lesoes suscetiveis por planta devido 
as diferen!);3s de pressao da doen!);a. Foi feita a correlac;:ao 
entre notas visuais e niimero de lesoes por planta. 0 valor de 
IRP foi calculado, seguindo a mesma formula do primeiro 
experimento. Foi feita a analise de variiincia entre grupos e 
entre as linhas R4, dentro de cada grupo, utilizando-se os 
valores de IRP. 

RESULTADOS E DISCUSSAO 

Detemlina"ao da resistencia it brusone nas plantas R2 e 
resistencia parcial nas lin has R3, em casa de vegeta"ao 

Os resultados das avaliac;:oes de brusone com a rac;:a 
IB-l de P. grisea das populac;:6es R2 e R3 sao apresentados 
na Tabela 1. A nota media de brusone nas folhas das plantas 
R2 regeneradas foi significativamente menor que na tcste
munha. As plantas R3 derivlldas de plantas R2 com nota 3 
apresentaram significativamente menor nota media que a 
testemunha, por outro lado, as linhas R3 selecionadas de 

TABELA 1 - Nota nu!dia de In'usone nas folhas em condi"oes artiticiais de inoculat;ao com ra"a IB-l de Pyricularia 
grise a e cociiciente de varia"ao nas popula"oes R2 e R3 da cultivar IAC-47. 

Identitica"ao Numero total de plantas l Nota media 
Coeticiente de de varia"ao 

(%) 

Nao regenerado (Tes. IAC-47, 1993/94) 100 4,00 39,0 

Regenerado (R2) 100 278**2 92,0 , 
Nao regenerado (Tes. IAC-47, 1994/95) 78 5,30 24,5 

Regenerado - nota 3 (R3) 1064 4,80** 40,6 

Regenerado - nota 7 (R3) 389 6,50** 20,0 

1 Numero total de plantas avaliadas em duas e tres repeti.,6es nas gera.,6es R2 e R3, respectivamente. 
2 As medias seguidas por asteriscos diferem significativamente da testemunha niio regenerada (IAC-47) em cada um dos anos, pelo teste t, no nivel de 

probalidade P<O,Ol. 
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plantas R2 com nota 7 mostrarall1 nota media maior COll1-
paradas a testemunha. 0 coeficiente de varia~o em ambas as 
geraSioes foi mais alto que nas testemunhas, indicando alta 
variabilidade genetica. A seleSiao de plantas com nota 3, na 
geraSiao R2, manteve coeficienle de variaSiao superior que as 
com nota 7, mostrando maior potencial para obtenSiao de 
plantas com resistencia parcial. 

A distribuiSiao das plantas R2 em relac;ao a notas de 
brusone e numero de lesoes suscetiveis e esporulativas por 
planta em inoculaSioes artificiais com raSia IB-l sao ilustradas 
na Figura 1. AJta percentagem de plantas resistentes indi
cadas pelas notas 0 e 1 foi encontrada somente nas plantas 
regeneradas (Figura lA). Todas as plantas nao regeneradas 
mostraram reac;ao suscetivel variando de 3 a 7, sendo maior 
a percentagem de plantas com nota 3, indicando suscetibili
dade moderada. A distribuiSiao das plantas regeneradas foi 
mais ampla variando de 0 a 9, incIinando-se mais para 0 lado 
da resistencia cOlllpleta (0 e 1). Resultados semelhantes 
foram obtidos nas avaliaSioes de brusone, utilizando numero 
de lesoes por planla como parametro. Entre 200 plantas 
regeneradas avaliadas 56% apresentaram reaSiao resistente 
sem nenhuma Iesao. 

As linhas R3 provenientes de 39 plantas R2 indivi
duais com nota 3 e 18 com nota 7 foram avaliadas para 
brusone nas folhas uliliza ndo a raSia IB-I. Todas as linhas R3 
provenientes de plantas R2 com nota 7 mostraram reac;ao 
altalllente suscelivel, entretllnto, pllra as linhas provenientes 
de plantas R2 com nolll 3, houve variaSiao llltamenle signifi
caliva entre linhas R3 para resislencill parcial. Entre 39 
linhlls R3, nove lllostraram IRP=O, indicllndo llusencia de 
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FIG. I - Frequencia de plantas com diferentes graus de 
resistencia it bnlsone nas folhas, A = nota e B = 
numero de lesoes por planta na cultivar IAC-47 
em rela~ao it ra"a IB-I, na gera"ao ru, em casa 
de vegeta"ao (Os valores do numero de lesoes 
por planta indicam 0 centro da c1asse). 
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resistencia parcial. As 30 linhas restantes (Figura 2) apresen
taraIn grau de resistencia parcilll variavel entre 0.01 a 0.38. 
Somente a linha de nO 3 diferiu significativamente de 14 
linhllS quanta ao nivel de resistencia parcial para raSia IB-I 
(Figura 2). 
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'" 0g 0,2 . ., 
U) 
'0; 
., 0,1 
0:: 

3 5351213217 2 831233836191024393337276 4 914263218301522 

Linhas R3 

FIG. 2 - Somaclones de IAC-47 com resistencia parcial 
proveniente de plantas ru que apresentaram 
nota 3, em cas a de vegeta"ao. (IRP: indice de 
resistencia parcial). Os numeros na abscissa 
indicam 0 numero de cada Iinha. As medias se
guidas da mesma letra, nao diferem estatistica
mente ao nivel de 5% de probalidade, pelo teste 
REGWQ. (As nove lin has que apresentaram va
lores de IRI)=O nao foram incluidas na figura). 

Estes resultados mostraralll variaSioes qualitativa e 
quanlitativa nas plantas R2 para resistencia a brusone. A 
determinaSiao da resistencia a brusone nas plantas R2 que 
apresentaram nola 3, feita atraves da inoculac;ao com rac;a 
virulenla na gerat;;ao R3, indicou que as plantas R2 forllm a 
principal fonle da variac;;ao entre liS linhas R3. No entanto a 
percentagem de plllntas com nota 3 foi relativamente menor 
comparado as resistentes, indicando possiveis mutaSioes 
genicas para resistencia completa (Evllns & Shllrp, 1983). A 
base genetica, de modo geral, nao foi separada das fonles 
potencialmente nao genetica da vllrillc;;ao, lllllS a resistcncia e 
geralmente estaveI lltraveS de um nUlllero de cicIos vegeta
tivos, no caso de resistcncill as dOent;;llS obtidas atraves da 
varill~o somacIonal (Shepherd, 1990) e necessita ser eslu
dada nllS gerac;oes seguintes. A populat;;ao R2 estudada foi 
suficientemente grande para identificat;;iio de linhas R3 com 
resistencia parcial. 

Varia"ao somaclonal em cOlldi"oes de campo 

TodllS as plantas regeneradas (R2) e nao regeneradas 
apresentaram reac;iio alta mente susceliveis indicada pela nota 
7 (Tabela 2). As linhas R3 moslraram diferenles graus de 
suscetibilidade variando de 3 a 9, sendo maior as reac;oes 
altamenle suscetivcl (7 a 9). So mente duas linhas R3 uma de 
cicio tardio e outra precoce apresentaram reac;iio moderada
mente suscetivel nas folhas com nola 3. 

Os resultados das avaliaSioes do numero de paniculas 
por planlll e numero de griios por pllnicula nllS duas linhas R3 
que aprescntaram nola 3, no campo, sao ilustrados na Figura 
3. A variac;;ao para numero de paniculas por plantll na ge
rac;iio R3 foi maior que nas plantlls nao regeneradas. AJla 
percenlagem de plantas com numero de paniculas por plllnta 
mllior ou igual II 7 foi observada somente nllS plantas rege-
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TABELA 2 - Comportamento das plantas R2 e lin has 
R3 de lAC-47 em condi~Oes de campo em 
rela~ao a brusone nas folhas. 

Percelltagem de plautas/linhas* 
Idell tiJical;ao 

3** 9 

Nao regenerado (Tes. IAC-47, 1993-94) 100 

Regenerado (R2) 100 

Nao regenerado (Tes. IAC-47, 1994-95) 100 

Regenerado (R3) 1,2 3,8 40,6 54,4 

• As percenta gens de plantas ou linhas que apresentaram rea\(oes 
c1assificadas como 3, 5, 7 e 9 foram baseadas em 100 plantas R2 e em 
160 linhas R3 em duas repeti\(iies. 

.* Escala visual de notas. 
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FIG. 3 - Distribui~ao das duas Iinhas R3 da cultivar lAC-
47 em rela~ao ao A = numero de paniculas por 
planta e B = numero de graos por panicula, no 
campo. Medias seguidas da mesma letra nao di
ferem estatisticamente ao nivel de 5% de pro
babilidade, pelo teste de Tukey. 

neradas. As comparal;oes das plantas R3 com as nao regene
radas mostraram a superioridade das plantas regeneradas 
quanta ao numero de graos por panicula. Cerca de 24,4% das 
plantas R3 mostraram maior numero de graos por panicula 
variando de 125 a 155. 

Estes resultados sugerem que algumas das linhas R3 
com resistencia parcial, combinado com maior numero de 
paniculas por planta e maior numero de graos por panicula, 
poderia ter grande valor para 0 melhoramento genetico. 
Outras caracteristicas nao consideradas neste trabalho como 
altura, qualidade e tipo de grao nao foram alteradas. Futuros 
trabalhos requerem avaliar;ao de soma clones que apresen
taram resistencia parcial para rendimento e qualidade de 
graos. 

Determina~ao, em casa de vegeta~ao, da resist~ncia par
cial de duas linhas R3 que apresentaram nota 3 no campo 

Os resultados do grau de resistencia parcial das linhas 
R4 provenientes de uma linha R3 com cicio medio e outra 
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linha R3 com cicio precoce inoculadas com ra\a IB-l em 
casa de vegeta\ao sao apresentados nas Figuras 4 e 5, respec
tivamente. Entre 13 linhas R4 proveniente da linha R3 de 
cicio medio somente a linha de nQ 3 diferiu significativa
mente quanta ao grau de resistencia parcial de quatro linhas, 
considerando nota visual e numero de lesoes por planta 
(Figura 4). Nas linhas de cicio precoce entre 20, somente 
uma apresentou resistencia parcial significativamente maior 
do que sete Iinhas (Figura 5). 

Os efeitos de genes epistaticos foram eliminados 
atraves da inocular;ao artificial para avalial;ao da resistencia 
parcial. As duas linhas R3 que apresentaram nota 3 no campo 
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FIG. 4 - Grau de resistencia parcial de somaclones R4 
proveniente de uma linha de lAC-47, de cicio 

- medio que apresentou nota 3 no campo (resul
tados de teste em casa de vegeta~ao). Os 
numeros na abscissa indicam 0 numero de cada 
linha. Medias seguidas da mesma letra, nao dif
erem estatisticamente ao nivel de 5 % de prob
abilidade, pelo teste de Tukey; letras maiusculas 
para compara~ao quanto a notas visuais e letras 
minusculas para compara~ao quanto ao numero 
de lesoes. 
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FIG. 5 - Grau de resistenc ia parcial de somaclones R4 
proveniente de uma linha de lAC-47, de cicio 
precoce que apresentou nota 3 no campo (resul
tados de teste em cas a de vegeta~ao). Os nu
meros na abscissa indicam 0 numero de cad a 
Iinha. Medias seguidas da mesma letra, nao di
ferem estatisticamente ao nivel de 5% de proba
bilidade, pelo teste de Tukey; letras maiusculas 
para compara~ao quanto a notas visuais e letras 
minusculas para compaJ'a~ao quanto ao numero 
de lesoes. 
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mostraram variar;;ao continua de resistencia parcial nas linhas 
R4 quando foram inoculadas com uma rar;;a virulenta . As 
correlar;;6es entre notas visuais e numero de les6es das plan
tas provenientes da linha tardia e precoce foram r=0,92 
(P<0,0l) e r=0,99 (P<O,OI), respectivamente, indicando que 
a pressao da doenr;;a foi uniforme e adequada para determi
nas;iio da resistencia parcial. As linhas identificadas com alto 
grau de resistencia parcial tem potencial quanto a sua dura
bilidade. Em geral as linhas R4 sao fixadas e possivelmente 
com pouca ou nenhuma segregar;;ao. (Evans et aI., 1984). Os 
resultados obtidos demonstraram 0 potencial do uso da cul
tura de tecidos na obtenr;;ao de somaclones com resistencia 
parcial ii brusone, provenientes de cultivar suscetivel. 
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