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ATRIBUTOS AGRONOMICOS DE L1NHAGENS DE ARROZ
VERMELHO DESENVOLVIDAS PARA 0 NORDESTE
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; Priscila Zaczuk Bassinelio2

; Jose Alves da Silva
Camara'; Valdenir Queiroz Ribeiro'; Alexandre Muniz S. de Souza'; Joao Nildo Rodrigues Lemos'

o arroz de pericarpo branco e 0 tipo predominante nas principais regi6es produtoras, mas e
sabido hoje que ele se originou do arroz vermelho, por meio de mutac;:ao do gene Rc
(SHARMA,2010), e que 0 tipo vermelho domesticado, pertencente a mesma especie Oryza
sativa L., continua sendo plantado em alguns paises da Africa, America, Europa e,
principalmente, da Asia. No Brasil, 0 arroz vermelho foi 0 primeiro tipo introduzido pelos
portugueses, no seculo XVI, e, ainda que sendo cultivado em pequenas areas, e
considerado urn verdadeiro patrim6nio genetico, cultural e alimentar para uma parcela da
populac;:ao nordestina, especialmente da Paraiba e do Rio Grande do Norte (PEREIRA,
2004).

Por pertencerem tanto a forma cultivada quanta a espontanea do arroz vermelho a
mesma especie botanica, saD bastante sutis as diferenc;:as existentes entre ambas. As
poucas diferenc;:as perceptive is entre as duas formas decorrem do fato de as plantas do
arroz vermelho cultivado resultarem de um fango processo de selec;:ao feita pelo homem,
procurando fixar nelas caracteristicas de seu interesse, visando a sua propria subsistencia,
enquanto, no sentido inverso, as plantas da forma espontanea experimentaram um
processo continuo de eliminac;:ao e, consequentemente, jamais conseguindo fixar
caracteristicas agron6micas superiores.

As cultivares de arroz vermelho adaptadas as condic;:6es nordestinas saD 0 resl.lltado
de transformac;:6es ocorridas na natureza, devido a cruzamentos naturais e mutac;:6es, e
foram selecionadas pelos proprios agricultores. No Vale do Pianco, na Paraiba, Gontinuam
sendo plantadas apenas duas dessas cultivares' tradicionais, conhecidas como 'Vermelho
Tradicional' e 'Caqui Vermelho', enquanto no Vale do Rio do Peixe, tambem na Paraiba,
predominam a 'MNA PB 0405' e a 'MNA PB 0728' e no Vale do Apodi (Rio Grande do
Norte), as cultivares 'MNA RN 0802' e 'MNA RN 0803'. As quatro ultimas possuem
arquitetura moderna e foram selecionadas tambem pelos agricultores da regiao.
Originaram-se do cruzar'nento natural entre a 'Vermelho Tradicional' e as cultivares de arroz
branco irrigado 'IR 8' e 'BR IRGA 409' (PEREIRA et aI., 2008). Em anos recentes, uma
colec;:ao de cultivares de arroz vermelho foi estabelecida pela Embrapa. Essa instituic;:ao,
por meio de hibridac;:ao artificial, utiHzando como parentais os melhores acessos da colec;:ao,
vem obtendo varias linhas segregantes e avanc;:adas com caracteristicas agron6micas de
interesse, de modo a tornar possivel, a partir do ana de 2012, a liberac;:ao comercial da
primeira cultivar de arroz vermelho melhorada no Brasil.

o objetivo deste trabalho foi avaliar os prjncipais atributos agron6micos de linhagens
avanc;:adas de arroz vermelho, nas condic;:6es do Nordeste brasileiro.

A pesquisa foi realizada nos municipios de Teresina-PI (5° 05' S e 42° 49' W),
Aparecida-PB (6° 48' S e 38° 03' W) e Itaporanga-PB (70 15' S e 38° OT W), em regime de
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irrigagao por inundagao, no segundo semestre dos anos de 2009 e 2010, para avaliar 12
Iinhagens de arroz vermelho, incluindo as cultivares tradicionais (testemunhas) 'Vermelho
Tradicional' e 'Caqui Vermelho'. Utilizou-se 0 delineamento experimental de blocos
casualizados com quatro repetigoes, sendo as parcelas constituidas por quatro fileiras
continuas, com 5 m de comprimento, na densidade de 80 sementes por metro linear de
sulco, adotando-se 0 espagamento de 0,30 m entre as fileiras.
o manejo da cultura nos cinco ensaios variou apenas no que se refere a adubagao. Em
Teresina-PI, trabalhou-se com adubagao convencional, aplicando-se na base 200 kgha" da
mistura 5-30-15 e 90 kgha·1 de N (ureia) em cobertura, sendo metade da dose no inicio do
perfilhamento e metade por ocasiao da diferenciagao do prim6rdio floral. Uma vez que no
Estado da Paraiba 0 arroz vermelho e tratado como sendo um produto organico, no caso
dos ensaios conduzidos em Aparecida-PB, como fertilizantes, foram utilizados apenas dois
preparados biodinamicos, com base na teoria desenvoTvida por Rudolf Steiner
(ASSOCIA<;AO BIODINAMICA, 2010), e, em Itaporanga:PB, foi realizada somente uma
adubagao organica, antes do plantio, a base de 10 tha·1 de estrume ovino. Os atributos
agron6micos avaliados foram cicio ate a floragao, altura de planta, indice de acamamento,
produgao de graos, periodo de dormencia e rendimento de graos inteiros.
Os dados sobre produgao de graos foram analisados por meio do procedimento GLM do
"Statistical Analysis System" (SAS INSTITUTE, 2004).

A analise de variancia do atributo produgao de graos revelou efeitos significativos (P
< 0,01) para locais, tratamentos e a interagao locais x tratamentos, indicando que houve
comportamento relativo diferente de pelo menDs uma linhagem em um ou mais ambiente.
Em Teresina (PI), onde se praticou adubagao quimica convencional, a produtividade media
tanto em 2009 quanto em 2010 foi superior ados ensaios realizados nos sistemas
biodinamico e organico da.Paraiba (Tabela 1). As linhagens 'MNA PB 0728' (11.627 kgha·1)
e 'MNA 0801' (11.954 kgha·1) foram os tratamentos mais produtivos no ana de 2009,
repetindo a 'MNA PB 0728' a performance (10.188 kgha·1) em 2010. As testemunhas
'Vermelho Tradicional' e 'Caqui Vermelho', nos mesmos ensaios, se colocaram no patamar
dos tratamentos menDs produtivos.

Em se tratando dos ensaios conduzidos no municipio de Aparecida (PB), a linhagem
MNA RN 0802' se destacou como sendo 0 tratamento mais produtivo em 2009 (3.433 kgha'
1) e em 2010 (3.516 kgha'\ sendo a testemunha 'Caqui Vermelho' 0 tratamento menDs
produtivo nos dois anos. Por sua vez, no ensaio de Itaporanga (PB), com excegao da
Iinhagem 'MNA PB 0728' (5.132 kgha'\ todas as demais se destacaram em relagao as
testemunhas 'Vermelho Tradicional' (5.024 kgha") e 'Caqui Vermelho' (3.349 kgha'\ No
geral, pelo menos, seis linhagens ('MNA PB 0728', 'MNA 0801', 'MNA PB 0405', 'MNA
0902', 'MNA 0901' e 'MNA RN 0803') produziram acima da media dos cinco ambientes
(6.016 kgha·1), enquanto a testemunha mais produtiva ('Vermelho Tradicional') ficou aquem
dos 4.900 kgha·1, confirmando-se a teoria segundo a qual em arroz a produ'tividade de
graos e maior nas cultivares de arquitetura de planta moderna (KHUSH,1995).

Na media dos cinco locais, a floragao variou entre 78 dias ('Caqui Vermelho') e 97
dias ('MNA PB 0405') e a altura de planta de 87 cm ('MNA 0902') a 135 em ('Vermelho
Tradicional'), mostrando os dados que ha uma relagao direta e positivaentre 0 cicio
biol6gico e a produtividade de graos do arroz vermelho, assim como uma relaga9 inversa
entre este atributo agron6mico e a altura de planta (Tabela 2). Tambem, como era de se
esperar, as duas cultivares testemunhas, ambas de arquitetura de planta tradicional, foram
as que apresentaram maior suscetibilidade ao acamamento.

Em se tratando do arroz vermelho, um atributo a ele associado e a dormencia das
sementes, alias, uma caracteristica herdada do seu ancestral Oryza rufipogon (SWEENEY
et aI., 2006). Neste trabalho, apenas duas linhagens ('MNA PB 0413' e 'MNA RN 0802') nao
apresentaram dormencia, uma vez que decorridos apenas vinte dias da colheita 0 seu poder



germinativo foi superior a 70%. 0 rendimento de graos inteiros variou de 29% a 66%,
apresentando oito linhagens indices superiores a 50%, 0 que pode ser considerado um
resultado relevante, considerando-se que 0 arroz vermelho cultivado, via de regra,
caracteriza-se por apresentar baixo rendimento de graos inteiros.

Tabela 1. Produtividades de graos (kg ha") de 12 cultivares de arroz vermelho em cinco ambientes da
Nordeste, nos anos de 2009 e 2010.

, AnaKse
port "18

MNA PB 0728 11627a 10188a 4844a 3249b 5132b 7008
MNA 0801 11954a 7316b 5799a 3016b 6533a 6923
MNA PB 0405 9041 b 8560b 5949a 3236b 6249a 6607
MNA 0902 10166b 8049b 4374b 3088b 6716a 6478
MNA 0901 9124b 8411b 5383a 3108b 5866a 6378
MNA RN 0803 9833b 7521 b 5416a 3099b 5949a 6363
MNA PB 0413 9958b 8155b 3883b 2457c 6291a 6148
MNA 0906 8833b 7734b 4074b 2699c 6316a 5931
MNA 0903 8666b 7366b 5174a 2466c 5899a 5914
MNA RN 0802 5416c 7455b 5433a 3516a 7449a 5853
Vermelho Tradicional 4624c 7244b 5283a 1941 d 5024b 4823
Caqui Vermelho 5916c 6966b 674c 1916d 3349c 3764
Media eral 8763 7914 4690 2816 5898 6016
C. V. (%) 12,9 10 19 7,1 13 13,6

Medias seguidas da mesma letra nas colunas naG diferem entre si pele teste de Tukey a 5% de probabilidade

Tabela 2. Cicio ate flora~ao, altura de planta, indice de acamamento e periodo de dormencia de 12
cultivares de arroz vermelho, nas condi Des da regiao Nordeste.

MNA PB 0728 91 92 1,5 80 59

MNA 0801 81 100 2.7 80 66

MNA PB 0405 97 93 2.1 80 61

MNA 0902 88 87 1,3 80 29

MNA 0901 96 105 1,5 100 51

MNA RN 0803 95 102 2,1 60 65

MNA PB 0413 79 92 2,3 20 66

MNA 0906 86 97 1,3 110 48

MNA 0903 83 97 1,1 80 61

MNA RN 0802 85 96 3,1 20 56

Vermelho Tradicional 82 135 4,0 120 49

Caqui Vermelho 78 132 3,8 110 39

CONCLUsAo
De um modo geral, pelo menos seis linhagens de arquitetura de planta moderna

('MNA PB 0728', 'MNA 0801', 'MNA PB 0405', 'MNA 0902', 'MNA 0901' e 'MNA RN 0803')
saD mais produtivas do que as cultivares tradicionais (testemunhas), apresentando-se como
promissoras para cultivo na Regiao Nordeste.

Os autores agradecem a dire<;ao da Fazenda Moca Agropecuaria, no municipio de
Aparecida, Estado da Paraiba, pelo apoio oferecido durante a realiza<;ao dos ensaios



ASSOCIA<;:AO BIODINAMICA. Preparadoj; biodinamicos. Botucatu.
hltp:llwww.biodinamic?()r~Lbr/preparados.htm. Acesso em: 14 ago. 2010.

KHUSH, G. S. Aumento do potencial genetico de rendimento do arroz: perspectives e metodos. In:
CONFERENCIA INTERNACIONAl DE ARROZ PARA A AMERICA lATINA E 0 CARIBE, 9., 1994,
Goiania. Arroz na America latina: perspectivas para 0 incremento da prodU<;:ao e do potencial
produtivo: anais. Goiania: EMBRAPA-CNPAF, 1995. p. 13-29. (EMBRAPA-CNPAF. Documentos, 60).

PEREIRA, J. A. O.arroz-vermelho cultivado no Brasil. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2004. 90p

PEREIRA, J. A.; MORAIS, O. P. de; BRESEGHEllO, F. Analise da heterose de cruzamentos entre
variedades de arroz-vermelho. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v. 43, n. 9, p. 1135-1142,
set. 2008.

SHARMA, S. D. Domestication and diaspora of rice In: SHARMA, S. D. (Ed.). Rice: origin, antiquity and
history. Boca Raton: CRC Press; New Hampshire: Science Publishers, 2010. cap. 1, p. 1-24.

SWEENEY, M. T.; THOMSON, M. J.; PFEil, B. E.; McCOUCH, S. Caugh red-handed: Rc encodes a
basic helix-loop-helix protein conditioning red pericarp in rice. The Plant Cell, v. 18, p. 283-294, 2006.


