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Com o passar dos anos, a busca e a necessidade por recursos naturais se tornaram 

frequentes na vida do homem, surgindo como estratégia para o suprimento e melhoria de 
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Uma ótima leitura!
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Larissa Macelle de Paulo Barbosa
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RESUMO: A cultura da soja [Glycine max (L.) 
Merrill] se destaca por ser a principal oleaginosa 
cultivada a nível mundial. No cenário agrícola 
mundial, pela primeira vez na história, o Brasil 
superou os Estados Unidos e aparece como 
o maior produtor mundial deste grão, com 
uma produção recorde de 120,4 milhões de 
toneladas, correspondendo a um aumento de 
4,7% em relação à safra 2018/19, com uma 
área cultivada de 36,8 milhões de hectares no 
ano agrícola 2019/2020 (CONAB, 2020). Sua 
grande expansão é decorrente de utilização de 
cultivares melhoradas, técnicas de manejo e 
novas tecnologias utilizadas, a fim de obter o 
máximo potencial produtivo das cultivares de 
soja. Os caracteres quantitativos são geralmente 
de maior relevância, os quais apresentam grande 
influência ambiental e muitas vezes uma inter-
relação importante entre os mesmos. Assim, 
deve-se objetivar seleção de vários atributos 
agronômicos, visando ganhos máximos dos 
genótipos selecionados (COSTA et al., 2019). 
Neste contexto, uma estratégia utilizada pelos 
melhoristas é o emprego dos índices de seleção, 



 
Resultados Econômicos e de Sustentabilidade nos Sistemas nas Ciências Agrárias 2 Capítulo 14 124

os quais possibilitam agregar múltiplas informações visando a seleção de um conjunto 
de variáveis que reúna vários atributos de interesse econômico simultaneamente (CRUZ; 
REGAZZI e CARNEIRO, 2012). O objetivo do presente trabalho consiste em estimar o 
ganho com a seleção por meio de diferentes índices de seleção, para identificar cultivares 
comerciais de soja adaptadas ao cultivo na região de Jaboticabal, visando recomendação 
dos genótipos superiores.
PALAVRAS - CHAVE: Glycine max, critérios de seleção, melhoramento genético.

PREDICTION OF GENETIC GAIN IN SOYBEAN GENOTYPES THROUGH 
SELECTION INDICES

ABSTRACT: The soybean crop [Glycine max (L.) Merrill] stands out for being the main oilseed 
cultivated worldwide. In the world agricultural scenario, for the first time in history, Brazil 
surpassed the United States and appears as the world’s largest producer of this grain, with a 
record production of 120.4 million tons, corresponding to an increase of 4.7% in relation to the 
2018/19 harvest, with a cultivated area of 36.8 million hectares in the 2019/2020 agricultural 
year (CONAB, 2020). Its great expansion is due to the use of improved cultivars, management 
techniques and new technologies used, in order to obtain the maximum productive potential 
of soybean cultivars. Quantitative characters are generally more relevant, which have great 
environmental influence and often have an important interrelationship between them. The 
selection of several agronomic attributes should be aimed at, aiming at maximum gains of 
the selected genotypes (COSTA et al., 2019). In this context, a strategy used by breeders 
is the use of selection indexes, which make it possible to aggregate multiple information in 
order to select a set of variables that brings together several attributes of economic interest 
simultaneously (CRUZ; REGAZZI and CARNEIRO, 2012). The objective of the present 
work is to estimate the gain with the selection through different selection indexes, to identify 
commercial soybean cultivars adapted to the cultivation in the Jaboticabal region, aiming at 
the recommendation of the superior genotypes.
KEYWORDS: Glycine max, selection criteria, genetic improvement.

1 |  INTRODUÇÃO
A cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill) se destaca por sua crescente demanda 

no mercado interno e internacional, de acordo com dados da Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB), a produtividade média atual da cultura no Brasil é de 3292 kg 
ha-¹ (CONAB, 2020). Sua grande expansão é decorrente de técnicas de manejo e novas 
tecnologias a fim de obter o máximo potencial produtivo de cultivares de soja.

Em programas de melhoramento genético de soja, caracteres quantitativos são 
geralmente de maior relevância, apresentando comportamento influenciado pelo ambiente 
e por estarem inter-relacionados. Desta forma, deve-se objetivar seleção de vários atributos 
visando ganhos máximos garantindo superioridade aos demais genótipos (COSTA et al., 
2019).

Para o contínuo progresso no melhoramento genético é necessário avaliação 
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do desempenho dos genótipos potenciais em diferentes ambientes, verificando assim a 
constância dos cultivares quanto aos caracteres desejáveis e alta produtividade de grãos. 
Em ambientes onde o desempenho produtivo é diferente do esperado, é denominado 
interação genótipo x ambiente. Com avaliação dessa interação é possível quantificar e 
aperfeiçoar estratégias com o intuito de reduzir seus efeitos negativos ou explorar seus 
efeitos benéficos, facilitando práticas de manejo adequadas ao local (CÂMARA, 2011).

A seleção de genótipos superiores é um desafio para os melhoristas, visto que 
deve-se considerar mais de um caráter de interesse agronômico considerando também os 
ganhos de seleção para os caracteres secundários. Em culturas anuais e de ciclo curto o 
uso de índices de seleção tem sido muito restrito, sendo mais usual em melhoramento de 
espécies animais e espécies vegetais de ciclo perene e semiperenes. No entanto, o uso 
de índices de seleção para culturas anuais têm aumentado, somado a comparação entre 
diferentes índices e o ganho obtido com cada um (CRUZ, 2013).

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o ganho de seleção através da 
aplicação de índices de seleção para identificar cultivares comerciais de soja adaptadas ao 
cultivo na região de Jaboticabal, estando associadas à precocidade e bom desempenho 
produtivo.

2 |  MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi conduzido no ano agrícola 2018/2019, em área experimental da 

Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão (FEPE) da Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias-UNESP Jaboticabal – SP. O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso 
com três repetições, totalizando 120 parcelas, constituídas por 4 linhas de 5 metros, 
espaçadas de 0,5 m, os tratos culturais foram realizados de acordo com a necessidade da 
cultura.

Durante a condução do experimento em campo e após a colheita das parcelas foram 
avaliados os seguintes caracteres: Altura de planta na maturidade (APM); Número de dias 
para a maturidade (NDM); Altura de inserção de primeira vagem (AIV); Acamamento (AC); 
Valor agronômico (VA); Peso de cem sementes (P100); Estande final (STD) e Produtividade 
de grãos (PG) - corrigidos para 13% de umidade e convertidos em kg ha-¹.

Inicialmente os dados foram submetidos à análise de variância e Teste F de 
significância (p < 0,05). Para estimar o ganho genético dos caracteres de interesses 
agronômicos avaliados, foi utilizado o índice baseado em soma de “ranks” de Mulamba & 
Mock (1978) a uma intensidade de seleção de 20%, além da seleção direta e indireta para 
cada caráter onde estimou-se os ganhos de seleção para cada característica. As análises 
de variância e as estimativas dos índices foram realizadas utilizando o programa genético-
estatístico GENES (CRUZ, 2013).
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3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a análise de variância (Tabela 1), observou-se diferença significativa 

entre os genótipos para todos os caracteres avaliados a 5% de probabilidade, pelo teste 
F, exceto para o caráter Estande final (STD), onde não foram observadas diferenças 
significativas, indicando uniformidade na densidade de plantas nas parcelas. Os coeficientes 
de variação variaram de 1,54 (NDM) à 17,06 (AC), indicando que os valores obtidos estão 
dentro dos limites preconizados (PIMENTEL-GOMES, 2009), sugerindo boa precisão 
experimental na condução dos experimentos e na obtenção dos dados.

Tabela 1. Quadrados médios e respectivas significâncias, médias e coeficientes de variação 
(CV%) para os caracteres altura de planta na maturidade (APM), altura de inserção da primeira 
vagem (AIV), número de dias para a maturidade (NDM), acamamento (Ac), valor agronômico 

(VA), estande (STD), peso de cem sementes (P100) e produtividade de grãos (PROD).

De acordo com Navarro Júnior e Costa (2002) mesmo sendo a produtividade 
o caráter alvo para a seleção, é possível associá-lo aos demais caracteres através de 
índices de seleção, independentemente da existência ou não de correlação entre estes, 
para se obter o ganho genético dos cultivares para as condições apresentadas. O índice 
de Mulamba & Mock (1978) apresentou alta herdabilidade para os caracteres avaliados 
(variando de 58% a 92%) (Tabela 2) exceto para STD, que obteve herdabilidade de 6,74%.

Tabela 2. Estimativas das médias ( o), herdabilidades (h2) e ganhos de seleção em 
porcentagem (GS%), obtidos pelo índice de Mulamba & Mock (1978) considerando peso 

econômico 1 para todos os caracteres avaliados.

O ganho de seleção para produtividade foi de 6,82%, diferindo da seleção direta 
(Tabela 3) que para este caráter que apresentou um ganho de 10,26%. Estes resultados 
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são similares aos obtidos por Costa et al. (2004) na avaliação de populações F2 de soja 
também avaliadas na região de Jaboticabal. Este resultado é esperado visto que o método 
de seleção direta e indireta obtém os ganhos baseando-se em um único caráter de 
interesse, ou seja, podem ocorrer respostas favoráveis ou não quando comparadas aos 
outros caracteres.

Tabela 3. Estimativas das médias ( o), herdabilidades (h2) e ganhos de seleção em 
porcentagem (GS%), obtidos pela seleção direta e indireta considerando cada caráter como 

principal.

Na Tabela 4 pode-se observar as cultivares selecionadas segundo cada método 
utilizado. As cultivares 15, 20, 33, 4, 24, 32, 29 e 8 foram as ranqueadas através do método 
de Mulamba & Mock (1978), semelhante ao método de seleção direta e indireta para cada 
caráter, pois as mesmas cultivares ranqueadas estão presentes na seleção direta sobre 
cada caráter, o que reforça o critério de seleção dos genótipos com melhor desempenho na 
região de Jaboticabal, SP.

Tabela 4. Cultivares selecionados pelos índices de seleção de Carvalho & Cruz (1997) e 
Mulamba & Mock (1978). Altura de planta na maturidade (APM); Altura de inserção de primeira 
vagem (AIV); Número de dias para a maturidade (NDM); Acamamento (AC); Valor agronômico 
(VA); Estande final (STD); Peso de cem sementes (PSC); e Produtividade de grãos (PROD).
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4 |  CONCLUSÃO
A utilização dos índices de seleção na presente avaliação dos genótipos, consistiu-

se em importante ferramenta na seleção dos cultivares mais promissores, baseada em um 
grande número de caracteres de importância agronômica.

Os resultados permitiram a seleção dos melhores genótipos para a região de cultivo 
avaliada, sendo possível a recomendação dos mesmos.
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