
Os experimentos evidenciaram, portanto, que, na ana 

lise dos resultados do uso preventivo de produtos qUlmicos p~ 

ra 0 controle das pragas subterraneas do arroz de sequeiro, de 

ve-se considerar a densidade de plantas a ser mantida ern fun 
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A broca do colma, V~at~aea haeeha~al~h (FABRICIUS 

1794), Lepidoptera Crarnbidae, antes considerada como praga de 

pouca importancia ern arrozais, tern, ultimamente, prejudicado 

consideravelmente a cultura do arroz de sequeiro na Regiao do 

Brasil Central, principalrnente no Estado do Mato Grosso. 

Os danos causados ao arroz pela broca do colmo, g~ 

ralmente, sao avaliados pelo nlvel de aparecirnento dos sinto , -

mas conhecidos por "cora~ao morto" e "panlcula branca", obser 

vados nas lavouras, respectivamente, quando as lagartas perf~ 

ram os colmos ern forrna~ao, na fase vegetativa, ou ja corn pani 

culas na fase reprodutiva da cultura. Na cultura do arroz de 

sequeiro, entretanto, ja foi constatado que 0 nfrmero de colmos 

perfurados pelas lagartas de V~at~ae haeeha~al~h e superior 
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ao nlimero de colmos que apresentam os dois sintomas tlpicos de 

ataque. 

Foi estudada, em condigoes de sequeiro, a associagao 

de caracterlsticas morfologicas de plantas de cultivares e Ii 

nhagens de arroz com 0 nlvel de dana causado por V.La-tlLae.a .oac. 

c.halLal~.o. A percentagem de colmos atacados pela broca foi dire 

tamente correlacionado com a altura das plantas, com 0 nlimero 

e comprimento dos internodios e com os diametros interno e ex 

terno dos colmos; ao contrario, foi negativamente correlacion~ 

da com 0 grau de perfilhamento das plantas. Ocorreu uma tenden 

cia de as cultivares e linhagens com folhas pilosas serem me 

nos danificadas. 

Entre os germoplasmas de arroz estudados, as cultiva 

res nacionais, todas consideradas de sequeiro (lAC 25, Perola, 

Catetao, Bico Ganga, lAC 47, Pratao), apresentaram a maio ria 

das caracterlsticas morfologicas associadas a suscetibilidade a 
broca do colma e foram mais danificadas que materiais geneti 

cos introduzidos (P-733-B4-5, ClCA-4, lR-841-3-2-3, P-738-97-3 

-1, lR-665-4-5-5, Kanan). A suscetibilidade a praga da culti

var lAC 47, uma das mais cultivadas em condigoes de sequeiro, 

ja havia sido constatada em condigoes artificiais de infesta

gao. Como grande parte das cultivares de arroz de sequeiro po~ 

sui a maioria das caracteristicas associada a suscetibilidade' 

de arroz a broca do colmo, ha muita possibilidade de ocorrerem 

grandes prejulzos a cultura, desde que os demais fatores do 

meio (alem das cultivares) sejam favoraveis ao desenvolvimento 
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de altas popular;;oes da praga. Isto sugere que, nos programas 

de melhoramento de arroz, se possivel, devem ser eliminados aqu~ 

les materiais geneticos com potencial de suscetibilidade a bro 

ca do colmo. 

*.* * 
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Este trabalho reline resultados de experimentos real~ 

zados na Estar;;ao Experimental do Arroz, em Cachoeirinha-RS, du 

rante 0 ano agricola 1978/79, tendo como objetivos estudar a 

eficiencia de nematicidas, e avaliar 0 comportamento varietal 

de cul ti vares de arroz, em relar;;ao a "ponta branca". 

o teste de resistencia foi conduzido a campo, inter 

calando-se, entre as cultivares, uma linha da cultivar Estirpe, 

com sementes infestadas, para, atraves da agua de irrigar;;ao e 

pelo contato das folhas com 0 vento, assegurar a presenr;;a uni 

forme do nemat6ide em todo 0 ensaio. 

Para 0 estudo da eficiencia de nematicidas, utilizou 

-se tambem cultivar Estirpe, com as sementes contaminadas pelo 

nemat6ide Aph e..e.e.Yleho~de.~ b e.~ ~ e.y~. 

Durante 0 ciclo da cultura, efetuaram-se observar;;oes 

visuais para a identificar;;ao de sinais. 
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