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INTRODUÇÃO 

0 feijoeiro, leguminosa de alto valor nutritivo, ocupa lu-

gar de destaque entre os produtos agrícolas do Brasil, constituindo a 

principal fonte de proteína de grande parte da população do  pals.  No 

obstante, a cultura do feijoeiro, tem sido invariavelmente relegada a 

um plano secundgrio, pois vem sendo conduzida principalmente em greas 

pequenas ou intercaladas em outras culturas. 

produgao brasileira atingiu 2.574.978 toneladas, em 

1975, ocupando uma  area  de 4.261.131 hectares,  QOM  um rendimento mgdio 

de 604 Kg/ha (IBGE, 1975). A evolução da produção brasileira tem sido 

função mais da incorporação de novas  areas  para cultivo do que da me-

lhoria nas t6cnicas culturais. Entre os principais fatores que contri 

buem para a baixa produtividade da lavoura de feijão, destaca-se a  con  

corrgncia pela luz, água e nutrientes desenvolvida pelas ervas dani-

nhas que invadem a cultura. Por essa razão, um dos pontos bgsicos para 

o incremento da produtividade da cultura do feijão g o combategservas 

daninhas. 

O cOntrole quimico das plantas invasoras na cultura do fei 

jao vem sendo experimentado a medida que surgem novos herbicidas. Deve 
ser pesquisada, não somente a capacidade de destruição das plantas  in  

vasoras, mas tarrlAnos efeitos do herbicida sobre a cultura do feijão 

(CAMARGO, 1971a). A manutenção de uma cultura livre de plantas invaso-

ras elimina na70 s6 a concorr&cia pelos fatores essenciais a alta  pro  

dutividade da cultura, como tambgm favorece a outras prgtiras cultu 

rais, como o  con Lwle fitossanitgrio e um custo mais baixo na operação 

de colheita. 

0 presente trabalho teve como objetivo estudar o efeito de 

diferentes dosagens da dinitramina sobre a germinação e crescimento 

inicial do feijoeiro (Phaseotta vutganiA, L.) quando aplicado em  pr-g-
-plantio e incoppurado ao solo em diversas profundidades. 

1 



REVISAO DE LITERATURA. 

Estudos Bgsicos para o Coa/ole das Ervas Daninhas na Cultura do Feijão. 

Estudos sobre o feijoeiro mostram que o seu sistema radicu 

lar, constituído pela raiz principal e ramificagaes secundgrias, concen 

tra-se sobretudo nos primeiros 10  am  de profundidade, encontrando-se 

cerca de 97% do total das raízes nos primeiros 20 centimetros (INFORZATO 

e MIYASAKA, 1963; INFORZATO et  al.  1964). Diversos autores  tam  se dedi 

cado ao estudo do período crítico de competição entre o feijoeiro e as 

plantas invasoras. BLANC) et  al.  (1969) conseguiram produção  maxima  no 

feijoeiro, mantendo a cultura livre de ervas daninhas durante os primei 

ros vinte dias. Resultados obtidos por NIETO et  al.  (1968); VIEIRA 

(1970); SALAZAR e DIAZ (1970) indicaram porgm, ser de trinta dias o re-

ferido período. 0 sucesso dos herbicidas aplicados ao solo, incorpora 

dos ou  nap,  depende da  dose usada nos primeiros 1,5  an  de profundidade, 

zona onde germina a maioria das sementes das plantas  ms anuais 

(KUN(MAN, 1961). Segundo LEIDERMAN et  al.  (1974), deve existir menor 

concentração dos produtos no local onde germinarão as sementes cultiva-

das a menos que estas sejam tolerantes aos herbicidas aplicados. 

Informag6es sobre a Dinitramina 

A dinitramina 6 um herbicida, seletivo de  pr;-plantio, incor 

parado ao solo. r recomendado para o conlpule de gramineas annais e er  
vas  daninhas de folhas largas em culturas de algodão, soja, amendoim, 

girassol e feijão. Atua na germinação, porgm não tem efeito sobre as er  

vas  daninhas estabilizadas. r apresentado na forma de concentrado emul- 

siongvel. 0 material não se desloca den au do solo e não ha-  perdas por 

lixiviação ou volatizag5o (THOMSON, 1975). Estudos realizados por 

FORSTER e ALVES (1971) indicaram que a necessidade de incorporação ao 

solo da dinitramina e ouLros  herbicides,  esta ligada a volatizagao dos 

2 



3.  

produtos, diretamente relacionada com a porcentagem de areia e inversa 

mente relacionada com as porcentagens de argila e materia organica. 0  

"INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CENTER"  (1975) recomenda 2 dinitramina 

nas doses que variam de 0,37 - 0,75 Kg/ha e LEIDERMAN et  al.  (1973) in-

formam que a solubilidade deste produto em água de 1 ppm. 

Aplicagão da Dinitramina em Culturas de Algodão e Soja. 

A maioria dos trabalhos realizados, em que foi usada a dini 

tramina como substancia  herbicidal,  objetivou estudar o controle exerci 

do por esta substancia sobre as ervas danihhas invasoras das culturas 

de algodão e soja. Trabalhos realizados por CRUZ e LEIDERMAN (1975) de 

monstraram que a dinitramina aplicada em doses variãveis de 0,45 a 

1,00 Kg/ha não foi prejudicial ao desenvolvimento do algodoeiro nem a 

sua produgão, sem causar qualquer efeito fitotaico.  

VICTORIA  FILHO et  al.  (1976b) aplicando dinitramina, diuron 

e trifluralin na cultura do algodão, utilizaram os seguintes tratamen- 

tos: dinitramina a 0,25, 0,40 e 0,50 Kg i, a./ha diuron a 1,20, 1,50 

e 1,80 Kg i, a.fha; dinitramina + diuron nas combinagOes possIveis com 

essas doses e trifluralin + diuron a (1,00 + 1,20 Kg i. a./ha). Os tra-

tamentos que apresentaram contiole superior ao trifluralin + diuron fo  

ram  dinitramina + diuron a (0,40 + 1,80 Kg i a./ha) e (0,50 +1,80 Kg i. 

a./ha). Os  Indices  de conlIole das misturas aumentaram i medida em que 

foi aumentada a dose de dinitramina, não sendo observados sintomas fito 

tOxicos na cultura do algodão. Estudos verificando o comportamento da 

dinitramina isolada e em mistura, foram aplicados por GARCIA et  al.  

(1976) na cultura do algodão, utilizando nos tratamentos as seguintes do 

ses em Kg a.tha: dinitramina + diuron a (0,50+1,25) e (0,75+0,80); 

dinitramina + alachlor a ( 0,50 + 2,50) e ( 0,75 + 1 5  7 2 ) ; dinitramina +  pro  

metrina a (0,50 + 0,75) e (0,75 + 0,50); dinitramina fluoretoxuron a 

(0,50+0,75) e (0,75+0,50); dinitramina a (0,50); (0,75) e (1,75).0me  

Thor  tratamento, Lrinta dias as a aplicação, foi dinitramina + fluore 

toxuron, Chegando a 93% de conLvole das ervas. 



4.  

Comparando vários tratamentos na cultura de soja VENTURELLA 

et  al.  (1976) utilizaram os seguintes produtos em Kg i. a./ha: a) em 

pr4-p1antio incorporado: Dinitramina (0,50), Nitralin (0,96), Proflura 

lin (0,89) e Vernolate (4,20); h) em pr&emer6ncia sem incorporação - 

Oryzalin (0,97), Alachlor (2,88), Metetilacholor (2,50), Metribusin 

(0,42), S-6851 (3,49) e Naptalan + Dynoseb (5,00 + 7,00). Com relagao a 

fitotoxicidade todos os tratamentos mostraram sintomas de significantes 

injiirias as plantas de soja. Ensaios executados por  LORENZ'  e DAVIS 

(1976) em lavouras de soja no Estado do  Parana,  nas regiaesdeCampo Mou 

/uo e GII,Trapuava, utilizaram a dinitramina aplicada em pra-plantio, na 

dose de 0,6 Kg La./ha, obtendo um controle de 63% na Bnachiwcia 

ptantaginea  (Link) Hitch.  e em conLIole de 90% na Digitroia utiaguinati4 
(L.) Scop. nos ensaios de Guarapuava. A dinitramina ofereceu um oontro  

le  de 50% na Ipomea afti6tvachiae 4oZia (H.B.K.)  Don.  nos ensaios reali 

zados em Campo Mburcio. No houve injUria nas plantas de soja. Em experi 

mento visando analisar o comportamento de herbicidas em pr4-plantio  in  

corporado, na cultura da soja,  VICTORIA  FILHO et  al.  (1976a), utiliza-

ram os seguintes tratamentos com respectivas doses em Kg 1. a./ha: dini 

tramina + metribuzin a (0,30 + 0,25); (0,50 + 0,25); (0,30 + 0,50) e 

(0,50 + 0,50); dinitramina + vernolate a (0,30 + 3,00) e (0,50 + 3,0); 

dinitramina a (0,30 e (0,50); metribuzin a (0,25) e (0,50); e vernolate 

a (3,0). Os melhores tratamentos foram aqueles que empregaram a dinitra 

mina s6zinha ou em mistura. 

Aplicagao de Herbicidas do Grupo das Aminas na Cultura do Feijão 

SOmente a partir de 1974, a dinitramina foi aprovada e re--
gistrada para uso de a)  godo. Atualmente, contudo, estao sendo realiza 

dos testes com outras culturas C070 soja e amendoim para que se obtenha 

um maior nilmero de culturas em que o uso desse herbicida possa ser reco 

mendado oficialmente no Brasil. A dificuldade em encontrar-se trabalhos 

que informem sobre os efeitos deste herbicida na cultura do feijão de- 



5.  

corre tambem da importãncia secundgria, dada a esta cultura. Alguns tra 

balhos, porem, foram realizados com ouLLos herbicidas do grupo das mi-

nas e nos servirão de base por terem um modo de ação semelhante a dini 

tramina, quando aplicados em  pre-plantio. Trabalho com cinco herbicidas 

comparados com duas testemunhas com capina e sem capina, na cultura de 

feijão, utilizou o trifluralin, o nitralin e o flucoralin em  pre-plan  

tio incorporado ao solo e o metribusin e fluorodifen em pre-emergencia. 

Todos os tratamentos apresentaram maior produção em grãos do que a tes 

temunha não capinada. Os diversos tratamentos não apresentaram fitotoxi 

cidade a cultura (RUCK-1E1M FILHO e VENTURELA, 1974). Analisando as va-
riedades de feijão carioca, bico-de-ouro, rosinha e goiano-precoce,quan 

to a seletividade, DEUBER e FORSTER (1974) atestam que as mesmas são to 

lerantes aos herbicidas EPTC, nitralin, trifluralin, DORA e fluorodifen 

quando aplicados nas doses recomendadas. A variedade chumbinho-opacofbi 

tambem testada  cam  EPTC, nitralin e trifluralin, mostrando perfeita 

tolerãncia a esses herbicidas. 



MATERIAL E NtToros 

Os trabalhos foram conduzidos no Centro de Ciencias Agra-

rias da Universidade Federal do Ceara durante o período de 27 de novem 

bro a 27 de dezembro de 1976. 0 experimento foi instalado e conduzido 

em casa de vegetação do Departamento de Fitotecnia. 0 produto utilizado 

foi a Dinitramina (N3 N3  dletil 2,4 dinitro- 6 - trifluorometil -1,3 fe 

nilenadiamina) aplicada em  pre-plantio e imediatamente incoLlorada ao 
solo. 

Foi empregado no experimento um arranjo fatorial 3 x 4 mais 

um tratamento conLlule (testemunha), num delineamento inteiramente Ca-

sulizado com tres repetigões. As diferentes doses usadas foram 0,25, 

0,50 e 0,75 Kg i.a./ha correspondendo respectivamente a  Di,  D2  e D3  en  

quanto as diferentes profundidades de incorporação do herbicida ao solo 

foram 2,00, 4,00, 6,00 e 8,00  an,  colvespondendo respectivamente a 

P1, P2' P3 e P4* 

Os tratamentos utilizados foram os seguintes: %Po  (Teste- 

munha), DiPi, D1P2, DiP3, D1P4, D2P1, D2P2' D2P3' D2P4' D3P 
D3P2' 

D3P3 e  D3P4° 0 pulverizador empregado para a aplicação do herbicida foi 

o modelo de  Wilcox,  segundo descrição de CAMARGO (1971b) sendo realiza 

da apenas uma aplicagao por tratamento 

0 solo utilizado no preenchimento dos vasos foi oriundo da  

area  de oo1eg3o de pastagens do Departamento de Zootecnia do Centro de 

Ciencias Agrarias da UFC, sendo esterelizado em  autoclave  durante 30 mi 

nutos a 120°C, ap6s ter sido peneirado em crivo de malha fina. A anali-
se das características química e física foram realizadas pelo LaboratO 

rio de Solo da resma universidade e encontra-se no QUADRO 01. 

6 



7.  

QUADRO 01 - CAracteristicas da composigao granulometrica e quIrica do 

solo usado no preenchimento dos vasos. 

Densidade 2,54  

Composição granulometrica 

Areia grossa 46,2 % 

Areia fina 39,2 % 

Silte 12,1 % 

Argila natural 2,5 % 

Classificagao  textural  Areia Franca 

Fertilidade 

FOsforo 

Potessio 

CA1cio e Magnesio 

Aluminio 

pH 

52 ppm 

63 ppm 

4,50 re % 

0,05 me % 

6,30 

Foram utilizados 39 vasos arranjados ao aolso conforme sor 

teio realizado previamente por ocasiao do lançamento do experimento, 

eram de polietileno preto, perfurados na base para permitir uma melhor 

drenagem da egua de irrigaçao. Apresentavam uma altura de 25 cm, sendo 

preenchidos somente  at  a altura dos 20 cm. A erea de tratamento foi 

cerca de 268 cm2 e o peso do solo seco ao ar em cada vaso foi em torno 

de 7,5 Kg, recebendo cada um irrigação media diária de 240 cm3.  

Alp&  a aplicagao dos tratamentos foram plantadas em cada 

vaso dez sementes de feijão (Phaseatts vutgaAi4 L.) a uma profundidade 

de 4 cm. Quinze dias ap6s o plantio promoveu-se o desbaste ficando so-

mente uma planta por unidade experimental. A cultivar do feijão planta 

do foi o "Rim de Porco", oriundo da Estação de Multiplicação de  Semen  



B. 

tes do Minis trio da Agricultura em Santana do Ipanema-AL. Foram obser 

vados e anotados os seguintes parametros: percentagem de germinação 

aos dez e quinze dias, altura das plantas aos quinze, vinte, vinte e 

cinco e trinta dias, peso seco da raiz e parte  area,  bem como a pEo-

fundidade de emissão de raízes secund;rias. 

A altura das plantas foi medida  cam  o auxilio de uma esca  

la  de plgstioo, tendo este parameLru como finalidade, comparar o alon 

gamento das plantas nos diversos tratamentos. 

Para a obtenção do peso seco do sistema radicular os vasos 

foram cortados lateralmente sendo o solo removido com o auxilio de ja 

tos de ggua de baixa pressão sobre uma peneira de malha fina de modo a 

não acarretar dano ou perda gs raizes. Dessa maneira as raízes foram 

obtidas integrais, sendo EM seguida acondicionadas em sacos de papel e 

postas a ser em estufa ventilada a 80°C durante 48 horas. A pesagem 

da matgria seca foi realizada usando-se balança de torsgo com aproxima 

ggo de centésimos de grama. Os caules foram cortados com a ajuda de 

uma tesoura e acondicionados separadamente em sacos de papel. Os pro-

cessos de secagem e pesagem foram iguais aos usados para as raizes. 

Os dados referentes a percentagem de germinação aos dez e 

aos quinze dias foram transformados para  arc  sen Vpercentagem de 

acordo com  LITTLE  &  HILLS  (1972). Para a anglise estatística da percen 

tagem de germinação aos 10 e 15 dias e altura das plantas aos 15 dias 

considerou-se um esquema fatorial 3 x 4 mais um tratamento controle 

(testemunha), conforme descrição de LI (1964). Os resultados obtidos 

para altura das plantas aos 20, 25 e 30 dias; peso seco da parte aérea 

e da raiz; profundidade de emissão de raizes secund;rias foram analisa 

dos estatisticamente pelos mgtodos convencionais segundo técnica des-

crita por PIMENTEL GOMES (1973). 

As mgdias de tratamentos foram comparadas pelo teste de 

TUkey ao nível de 5% de probabilidade, de acordo com PIMENTEL GOMES 

(1973). 



RESULTADOS E DISCUSSAD 

Observagaes sobre a germinação 

A anglise da variancia da percentagem de germinação aos 

dez dias acusou diferença estatistica entre doses e entre profundida-

des ao nlvel de 1%, com um coeficiente de variação de 22,24%  (QUAD)  

02) enquanto o resultado da analise da variancia da percentagem de ger 

minagão aos quinze dias revelou diferenças estatisticamente significa 

tivas para doses, profundidades e interação quando comparadas ao nlvel 

de 1% de probabilidade e apresentando um coeficiente de variação no 

valor de 17,10% (QUADRO 05). 

0 teste de TUkey aplicado, apresentou uma diferença 

significativa equivalente-  a 11,21 para doses e 12392 para profundida  

des  quando analisadas as medias da percentagem de germinação aos dez 

dias considerando-se o nivel de 5% de probabilidade. 

Observando-se as mgdias da percentagem de germinação para 

doses e profundidades aos dez dias notamos que a dose  Di  (0,25  Ng  i. 

a. /ha) não apresentou diferença estatistica quando comparada com a tes 

temunha, apenas as doses D2  (0,50 Kg 1. adha) e D3  (0,75 Kg i. a./ha) 

diferiram da testemunha e  en Lie si. As profundidades de incorporagão  

cam  quatro, seis e oito centimellys não diferiram entre si e as profun 

didades de dois e quatso centimetros não diferiram de oito centimeLlos 

(QUADRO 03). Os tratamentos DiPi, D1P2, D1P3, D1P4, D2P1  e D2P4  não fo  

ram  diferentes da testemunha quando comparadas as suas mgdias atravgs 

do teste de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade e apresentando uma 

diferençaminina significativa corTespondente a 29,75 (QUADRO 04). 

9 



6 

10. 

0 teste de Tukey aplicado, apresentou uma diferença  minima  

significativa no valor de 9,36 para doses e 10,80 para profundidades, 

quando analisadas as medias da percentagem de germinagao aos quinze 

dias, ao nível de 5% de probabilidade. A anglise das ugdias para doses 

apresentou uma diferença no significativa entre a  Di  (0,25Kgi. a. /ha) 

e a testemunha comprovando que a dose 1 teve um comportamento identico 

ao da testemunha, ou seja, no afetando a germinagao do feijoeiro. As 

profundidades de dois, quaLLo e oito centImeLvos no diferiram  en Li 

si  (QUAD)  06). Os tratamentos D
1
P DP3' D1P4 rio diferiram da teste 

munha quando comparadas as suas medias pelo teste de TUkey ao nível de 

5% de probabilidade e apresentando uma diferença  minima  significativa 

correspondente a 24,85 (QUADRO 07). 

QUADRO 02 - Analise da variencia da percentagem de germinag5o aos 10 

dias. 

(Dados transformados para  arc  sen AT) 

CAUSAS  DE VARIAgA0 GL SQ QM  

(Tratamentos) (12) (15.173,45) 

Doses 3 12.370,47 4.123,49** 

Profundidades 3 1.724,96 574,99** 

Interageo 6 1.078,02 179,67ns 

Residuo 26 2.596,51 99,87 

TOTAL 38 17.769,96 

(**) Significativo ao nível de 1%. C.V. -T. 22,24% 
(ris) No significativo. 
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11. 

QUADRIC  03 - Mgdias dR  percentagem de germinação pRra doses e profundi 

dades aos 10 dias. 

(Dados transformados para  arc  sen 47) 

Profundidades  (B) 

72.8 a 

64,1 a 

40.0 b 

23.8 c 

Medias * (14.) 

0001•111.•••••••11111111.11/..  

51.8 41.0 32.7 44.9 
Medias* (B) a ab b ab 

(*) Duas medias n5o seguidas pela mesma letra diferem estatisticamente 
ao nivel de 5% de probabilidade pelo teste de Tükey. 



Mgdias * 
Tratamentos (Dados transformados (nados retransformados 

para  arc  sen 1/7) para percentagem). 

72.8 a 91 

71.6 a 90 

54.8 ab 67 

57.0 ab 70 

72.8 a 91 

47.0  ah 53 

37.1 bc 36 

28.8 bc 23 

46.9 ab 53 

36.9 be 36 

31.0 be 27 

12.3 c 5 

15.0 c 7 

D.M.S. 5% = 29,75 

(*) Duas mgdias 1-15o seguidas pela mesma letra diferem estatisticamente 
ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de TUkey. 

D P 0 0 

D1P1 

D1P2 

D1P3 

DIP  4 

D2P 

D2P2 

D2P3 

D2P4 

D
3
P
1 

D3P2 

D3P3 

DP4 

12.  

QUADRO 04 - Mgdias da percentagem de germinação aos 10 dias dos  diver  

sos tratamentos. 



13. 

QUADRD 05 - Anglise da variancia da percentagem de germinagao aos 15 

dias. 

(Dados transformados para  arc  sen V7-) 

CAUSAS  DE VARIAVO GL SQ QM  

(Tratamentos) (12) (15.078,83) 

Doses 3 12.176,66 4.058,99 ** 

Profundidades 3 3-580,06 526,69 ** 

Interaça'or 6 1.322,11 220,35 ** 

Resíduo 26 1.811,33 69,67 

TOTAL 38 16.890,16 

C.V. = 17,10 % 

(**) Significativo ao n11-iel de 1%. 

QUADRO 06 - Medias da percentagem de germinag5o para doses e plufundi 

dades aos 15 dias. 

(Dados transformados para  arc  sen 

Profundidades (B) 

1 P2 P3 P4  Medias * (A) 

71.6 57.0 63.4 83.9 

50.9 43.0 31.0 49.1 

41.1 31.0 18.4 21.1  

72.8 a 

69.0 a 

43.5 b 

27.9 c  

Do  

Doses (A) D
i  

D2 

D3 

Medias* (B) 54.5 43.7 37.6 51.4 
a ab b a 

(*) Duas medias no seguidas pela mesma letra diferem estatisticamente 
ao nlvel de 5% de probabilidade pelo teste de TUkey. 



14.  

QUADRO 07 - Mgdias da percentagem de germinação aos 15 dias dos  diver  

sos tratamentos. 

Mgdias * 
Tratamentos (Dados transformados (Dados retransformados 

para  arc  sen V-"P para percentagem). 

D P 0 0 72,8 Ab 91 

71,6 ab 90 DP1 

57,0 be 70 DP2 

63,4  abe 80 ajP3  

83,9 a 99 
D1P  4 

50,9 bed 60 DP1 

43,0 ode 46 D2P2 

31,0 de 26 DP3 

49,1 bed 57 D2P 

DP1 41,1 cde 43 

31,0 de 26 D3P2 

D3P3 18,4 e 10 

D3P4 21,1 e 13 

D.M.S. 5% = 24,85 

(*) Duas mgdias ri5o seguidas pela mesma letra diferem estatisticamente 
ao nlvel de 5% de probabilidade pelo teste de nikey. 
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As observagEes sabre-germinagao revelaram que no houve 
diferenga entre a dose 1 (0,25 Kg i. a./ha) e a testemunha quando com-

paradas as medias para doses na percentagem de germinação aosdezdias. 
As doses D2 e D3' respectivamente 0,50 Kg 1. a./ha e 0375 Kg i0 a./ha 

foram diferentes da testemunha e também enLie si. Nota-se na FIGURA 01 

que a proporção que as doses vao crescendo houve um decrescimo na per 
centagem de germinagao. As profundidades Pl, P2  e P4  foram iguais quan 

do comparadas as suas medias e as profundidades de incorporega.o do  her  

bicida ao solo P2' P3 e P tiveran comportamento iguais. As observa- 

- çoas-sobre-a-percentagem de germinagao aos dez dias mostra-nos que 

D1P1' D1P2' D1P3' D1P4' D2P1 eDPnao foram diferentes da testemunha 2 4 
enquanto que nas observag6es realizadas aos quinze dias, a percentagem 

de germinação nos tratamentos D1P D1P3 e D1P4 nao diferiram da teste 

munha. Quando a anelise -foi feita independentemente para doses e pro-

fundidades observou-se a ignaldade das medias D1  (0,25 Kg i. a./ha) e 

a testemunha, bem como a igualdade das profundidades P1, P2 e P'4  con  

forme nos esclarece as FIGURAS 01 e 02. Baseado nas informações obti 

das quando das observações sobre a percentagem de germinação aos dez e 

quinze dias admitimos que a profundidade de inoorporagao mais satisfa-

tOria parece ser P1  (2 cm), jg que as profundidades P2  e P3  respectiva 

mente 4 e 6  am,  permitiam que a semente ficasse envolvida no herbicida 

diminuindo assim a sua germinação, enquanto a profundidade P4  (8 cm) 

permitia que cada dose ficasse muito distribuída quando incorporada nos 

8  am.  Deduz-se portanto das informações acima que a dinitramina deve 

ser incorporada a uma profundidade superficiaImente superior a do  plan  

tio da semente de feijao (PhaAeotu4 vutgah,i.z L.), o que concorda com 

as observações feitas por LEIDERMAN et  al.  (1974). 

Apesar do solo ter sido peneirado atraves de um crivo de 

malha fina, os tratamentos Deo  e D1P4  respectivamente a testemunha e 

a dose 0,25 Kg i. ad  ha a profundidade de 8 cm, apresentaram um certo 
nilmero de ervas dicotiled6neas e nos tratamentos D2P2 e D3P3 respecti 

vamente a dose 0,50 Kg i. a./ha a profundidade de 4  an  e a dose 

0,75 Kg i.a./ha a profundidade de 6  an  apresentaram aparecimento de 
tiririca (Cypeuz Aptundus L.). 
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FIGURA 02 - Percentagem de germinação aos dez e quinze 
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18. 

0bservag6es sobre altura das plantas 

A anglise da variancia da altura das plantas aos quinze 

dias g mostrada no QUADRO 08. 

QUADRO 08 - Anglise da variancia da altura das plantas aos 15 dias. 

(rAdos transformados para  arc  sen VT3 

CAUSAS  EE  VARIAÇÃO  GL SQ QM  

(Tratamentos) (12) (280,97) 

Doses 3 178372 59,57 ** 

Profundidades 3 76,31 25,44 ** 

Interagao 6 25,94 4,32 ns 

Residuo 26 56,00 2,15 

TOTAL 38 336,97 

C.V. = 29,50% 

(**) Signifitativo ao nivel de 1%. 
(ns) No significativo. 

analise da variancia da altura das plantas aos quinze 

dias apresenta significancia ao nivel de 1% de probabilidade para do-

ses e profundidades e a n.o significação para a interação. O ooeficien 

te de variação apresentou um valor de 29,50% (QUAND 08). 

0 QUADRO 09 apresenta a anglise das médias de doses e  pro  

fundidades. 0 teste de Tukey aplicado apresentou uma diferença  minima  

significativa equivalente a 1,64 para doses e 1,90 para profundidades, 

considerando-se o nivel de 5% de probabilidade. 



19.  

QUADRO 09 - Medias da altura das plantas para doses e profundidades 

aos 15 dias (cm). 

(Dados transformados para  arc  sen  fir)  

Profundidades (B) 

1 P2 P3 P Mgdias  * (A) 

D0 

Doses (A) i  
D2 

D3 

9.0 a 

6.9 b 

4.7 c 

2.3 d 

5.3 8.0 

2.3 4.3 

1.7 1.3 

6.0 

3.3 

2.3 

8.3 

8.7 

4.0 

Medias* (B) 7.0 3.9 3.1 4.5 
a 

(*) Duas medias não seguidas pela mesma letra diferem estatisticamente 
ao nlvel de 5% de probabilidade pelo teste de TUkey. 

Na analise das medias da altura das plantas aos quinze 

dias observamos que todas as doses foram diferentes, decrescendo os va 

lores médios de suas alturas, a proporção que crescia as doses. As  pro  
fundidades de 4, 6 e 8  am  de incorporação do herbicida ao solo foram 

estatisticamente iguais diferindo apenas da profundidade de 2 cm. 



20.  

QUADRO 10 - Mgdias da altura das plantas aos 15 dias dos diversos tra-

tamentos (cm). 

TRATAKENTOS Mgdias 

D P 0 0 

DiPi  

D1P2 

D1P3 

DP4 

D2P1 

D2P2 

DP 

D2P4 

D3P1 

D3P2 -

D3P3 

D3P4  

9,0 a 

8,3 ab 

6,0 abc 

5,3 abed 

8,0 ab 

8,7 a 

3,3 cd 

2,3 cd 

4,3 bed 

4,0 bcd 

2,3 cd 

1,7 cd 

1,3 d 

D.M.S. 5% = 4,36 

(*) Duas mgdias não seguidas pela mesma letra diferem estatisticamente 
ao nivel de 5% de probabilidade. 

Os tratamentos D1P D1P2' D1P3' D1P4 e D2
P
1 não apresenta  

ram  diferença significativa em relação a testemurila. 

A analise da variancia da altura das plantas aos vinte 

dias g mostrada no QUADRO 11. Observa-se a significancia ao nivel de 

1% de probabilidade para tratamentos e o coeficiente de variação apre-

senta um valor de 24,47%. 



21.  

QUADRO 11 - Anglise da variancia da altura das plantas aos 20 dias. 

CAUSAS  DE VARIAVO GL SQ GM  

Tratamentos 

Resíduo 

10 

22 

268,24 

80,67 

26,82 

3,67 

** 

TOTAL 32 348,91 

C.V. = 24,47 % 

(**) Significativo ao nível de 1%. 

0 QUADRO 12 mostra os valores mgdios da altura das plantas 

aos vinte dias comparadas estatisticamente pelo teste de TUkey consi-

derando-se o nível de  SW  de probabilidade.  

QUAD  RD 12 - Mgdias da altura das plantas aos 20 dias (cm). 

TRATAMENTOS Mgdias * 

11,7 a 

11,0 ab 

9,3 Abed 

9,3 abed 

10,7 ab 

10,0 abc 

4,7 cd 

4,0 d 

5,7 bcd 

5,0 cd 

4,7 cd 

D.M.S. 5% = 5,60 

D P 0 0 
DP1 

D1P2 
D1P3  

4 
D2P1 
D2P2 
D
2P3 
D2P4 
D3P1 
D3P2 

(*) Duas nédias rio seguidas pela mesma letra diferem estatisticamente 
ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tükey. 
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A anglise comparativa das mídias da altura das plantas aos 

vinte dias mostra que no houve diferenga estatisticamente significati 

va ent_Le os tratamentosD1Pl' D1P2' D1P3' D1P4 eD2P1 quando campara- .  
das com a testemunha, ao nlvel de 5% de probabilidade pelo teste de 

Tükey. 

A anglise da variancia para a altura das plantas aos vinte 

e cinco dias e mostrada no QUADRO 13 e apresente diferença estatística 

enLru os tratamentos ao nivel de significancia de 1% com um coeficien-

te de variação no valor de 24,30%. 

QUADRO 13 - Anglise da variancia da altura das plantas aos 25 dias. 

CAUSAS  DA VABIAVO GL SQ QM  

Tratamentos 

Resíduo 

10 

22 

266,91 

117,33 

26,69 * 

5,3,3 

TOTAL 32 384,24 

C.V. = 24,30% 

(**) Significativo ao nível de 1%. 

O QUADRO 14 mostra os valores medios da altura das plantas 

aos vinte e cinco dias comparados estatisticamente pelo teste de Tükey 

considerando-be  o nível de 5% de probabilidade. 



23.  

QUADRO 14 - Mgdias da altura das plantas aos 25 dias (cm). 

TRATAMENTOS Médias * 

D P 0 0 

D1P1 

D1P2 

DP3 

D1P4  

D2P1 

D2P2 

DP3 

DP4 

DP1 

D P 3 2 

13,3 a 

12,7 a 

10,7 ab 

10,3 ab 

13,3 a 

10,7 ab 

6,7 ab 

5,7 b 

8,7 ab 

6,7 ab 

5,7 b 

D.M.S. 5% = 6,75 

(*) Duas mgdias nio seguidas pela mesma letra difeL n estatisticamente 
. ao nivel de 5% de probabilidade. 

A comparagk das mgdias da altura das plantas, revelou di- 

ferenga significativa apenas para os tratamentos D2P3  e D3P2 quando 

comparados com a testemunha, ao nivel de 5% de probabilidade pelo tes 
te de TUkey. Os demais tratamentos no diferiram da testemunha. 

O QUADRO 15 nos  rostra  a analise da variancia da altura 

das plantas aos trinta dias. Esta anglise revela a significancia para 
tratamentos ao nivel de 1% de probabilidade com um coeficiente de va-

riagao no valor de 20,92%. 



24.  

QUADRO 15 - ArLise da variância da altura das plantas  acs  30 dias. 

CAUSAS  DA VARIAQAD (24  SQ QM  

Tratamentos 

Residuo 

10 

22 

350,91 

113,33 

35,09 

5,15 

** 

TOTAL 32 464,24 

C.V. = 20,92% 

(**) Significativo ao nivel de 1%. 

O QUADRO 16 mostra os valores mgdios da altura das plantas 

aos trinta dias comparados estatisticamente pelo teste de TUkey, consi 

derando-se o nível de 5% de probabilidade. 
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QUADRO 16 - Mgdias da altura das plantas aos 30 dias (cm). 

TRATAMENTOS Mgdias * 

15,7 a 

14,7 ab 

11,3 abc 

11,0 abc 

15,3 ab 

12,3 abc 

8,7 bc 

6,7 c 

10,0 abc 

7,7 c, 

6,0 c 

D.M.S. 5% = 6,64 

(*) Duas mgdias ri k seguidas pela mesma letra difei emestatisticamente 
. ao nivel de 5% de probabilidade. 

Os tratamentos DP P2' D1P3' D1P4' D2P1 e  D2P4 não 

diferirem da testemunha quando analisados estatisticamente pelo teste 

de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade. 

D P 0 0 

D1P1 

D1P2 

D1P3 

D1P  4 

D2P1 

D2P2 

D2P3 

D2P4 

D3P1 

D3P2  
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No que se referiu a altura das plantas, os tratamentos 

DiPi, D1P2, D1P3, D1P4  e D2P1  ngo diferiram da testemunha quando campa 

rados estatisticamente aos quinze, vinte, vinte e cinco e trinta dias. 

Os tratamentos D3P3 e D3P4 correspondentes respectivamente a dose 

0,75 Kg i. adha incorporada a profundidade de 6  an  e 0,75 Kg i. a./ha 
incorporada a 8  am,  não apresentaram resultados nos pargmetros: altura 

das plantas aos vinte, vinte e cinco e trinta dias em virtude das  plan  

tas referentes a estes tratamentos haverem morrido aos dezessete dias 

decorridos a partir do dia do plantio. 0 fato deveu-se a inibição de 

raízes secundrias, ocasionando a não absorção de igua e elementos nu-

tritivos pelo sistema radicular das plantas, que se encontravam total 

mente envolvidos pelo herbicida numa dose considerada alta para o fel 

joeiro, observando-se ainda que as mesmas estiveram vivas enquanto as 

reservas ootiledonares foram suficientes para tal. 
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0bservag5es sobre peso seco. 

A anglise da.varigncia para o peso seco da raiz acusou  di  

ferenga estatística enlre os diversos tratamentos ao nivel de 1%,  cam  

um coeficiente de variação no valor de 21,28% (QUADRO 17). 

0 teste de TUkey aplicado, apresentou uma diferença  minima  

significativa equivalente a 0,29 e os tratamentos DiPi, DiP2  e D,P4  

rik diferiram da testemunha quando comprados estatisticamente ao nivel 
de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey (QUADRO 18). 

QUADRO 17 - Anglise da vari:incia do peso seco da raiz. 

CAUSAS  DA VARIAÇAD GL SQ QM  

Tratamentos 10 2,73 0,27 ** 

Resíduo 22 0511 0,01, 

TOTAL 32 2,84 

C.V. = 21,28% 

(**) Significativo ao nivel de 1%. 



29.  

QUADRO 18 - Medias do peso seco da raiz aos 30 dias (g). 

TRATAMENTOS Medias * 

D P 0 0 

D1P1 

DIP2  

DIP3  

DIP  4 

D
2
P
1 

DP2 

D2P3 

D2P4 

D3P1 

EP2 - 

0,87 a 

0,85 a 

0,74 ab 

0,48 bc 

0,82 a 

0,36 cd 

0,22 cd 

0,16 d 

0,35 cd 

0,12 d? 

0,15 d 

D.M.S. 5% = 0,29 

(*) Duas medias no seguidas pela mesma letra diferem estatisticamente 
. ao nível de 5% de probabilidade. 

Nas determinag6es sobre peso seco das raizes, o tratamento 

com a dose 1 (0,25 Kg i, alha) e incorporado a uma profundidade que 

no atingisse a semente, obteve um valor igual ao da testemunha, o mes 

mo ocorrendo quando o herbicida foi incorporado a uma profundidade de 
oito centimellus o que sO se justifica devido a mesma quantidade estar 

distribuída num volume quaLru vezes maior, tornando-se praticamente 

inativo. 



30. 

A anglise da variancia para o peso seco da parte aérea  re  

velou diferença estatistica para tratamentos ao nivel de 1% de probabi 

lidade, com um coeficiente de variação no valor de 29,36% (QUADRO 19). 

QUADRO 19 - Anglise da variancia do peso seco da parte  area.  

CAUSAS  DA  VARIAÇÃO  GL SQ QM  

Tratamentos 

Resíduo 

10 

22 

2,47 

0,57 

0,25 

0,03 

** 

TOTAL 32 3,04 

C.V. = 29,36% 

(**) Significativo ao nivel de 1%. 

0 teste de Tukey aplicado, apresentou uma diferença  minima  

significativa no valor de 0,51 quando analisadas as médias do Peso 

Seco da Parte  Area.  Os tratamentos DiPi  e DiPil  no diferiram da teste 

munha quando comparados estatisticamente ao nível de 5% de probabili-

dade pelo teste de TUkey. 



31.  
QUADRO 20 - Medias do peso seco da parte  area  aos 30 dias (g). 

TRATAMENTOS ?dias * 

1,19 a 

0,84 abe 

0,59 bcd 

0,51 bcd 

0,90 ab 

0,54 bcd 

0,42 bcd 

0,39 cd 

0,58 bcd 

0,27 d 

0,23 d 

D.M.S. 5% = 0,51 

(*) Duas medias não seguidas pela mesma letra diferem estatisticamente 
ao nivel de 5% de probabilidade. 

Nas observagaes sobre o peso seco da parte  area  conclui- 

mos que o melhor tratamento foi obtido quando utilizada a dose 1 

(0,25 Kg i. a./ha) incorporada a uma profundidade de dois  centimetres  

pois nestas condig5es  aim  de obtens uma boa produção emmateria se 

ca teriamos tambem uma boa eficiencia no controle das ervas daninhas o 

que no seria possível se utilizassemos a profundidade de oito centi 

me taus. 

D P 0 0 

DPi  

D1P2 

DiP3  

DIP  4 

D2P1 

D2P 

D2P3 

D2P4 

D3P1 

D3P2 
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GL SQ QM  CAUSAS DE VARIAÇÃO  

32 67,84 TOTAL 

34. 

ObservagOes sobre a emissao de raizes secundgrias 

A anglise da variancia para a profundidade de emissão de 

raizes secundarias apresentou diferença estatística para tratamentos 

ao nível de 1% de probabilidade, com um coeficiente de variagao no va-

lor de 22,42% (QUADRO 21). 

QUADRO 21 - Anglise da varigncia da profundidade de emissão de raízes 

secundarias. 

Tratamentos 10 48,65 4,87 ** 

Resíduo 22 19,19 0,87 

C.V. = 22,42% 

(**) Significativo ao nível de 1%. 

QUADRO 22 mostra a analise dos valores m4dios dos  diver  

sos tratamentos para a profundidade de emissão de raizes secunc5rias 

0 teste de TUkey aplicado, apresentou uma diferença mínima significati 

va no valor de 2,73. 



35.  

QUADRO 22 - Medias da profundidade de emissão de raizes secundgrias aos 

30 dias (cm). 

TRATAMENTOS Medias * 

0,4 a 

4,3 b 

4,7 b 

5,0 b 

4,3 b 

4,3 b 

4,0 b 

4,7 b 

4,3 b_ 

5,0 b 

4,7 b 

D.M.S. 5% .7, 2,73 

D P 0 0 

D1P1 

DIP  2 

D1P3 

DP 4 

D2P1 

D2P2 

D2P3 

D2F 

D3P1 

D3P2 

(*) Duas medias no seguidas pela mesma letra diferem estatisticamente 
ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de TUkey. 

A analise comparativa das medias da profundidade de emissao 

de raizes secundA'rias revelou que todos os tratamentos diferiram da tes 

temunha'e no diferiram enLve si quando analisados estatisticamente ao 

nível de 5% de probabilidade pelo teste de TUkey.  

Des  observagOes sobre profundidade de emissão de raizes se-

cundgrias ooncluimos que a aplicação da dinitramina inibiu a emissão de 

raizes secundgrias em qualquer das doses ou profundidades utilizadas. 



CONCLUSOES 

Nas condigaes em que foram realizados o experimento, as 

seguintes conclus6es podem ser obtidas: 

- A dose de 0,25 Kg i. a./ha da dinitramina foi a aica 

dose, dentre as usadas, que no afetou a germinageo das 

sementes do feijoeiro (Phaseam vutgaAtih L.) cultivar 

"Rim de Porco". 

- A profundidade de incorporageo que apresentou resultados 

mais satisfat6rios foi de 2 cm, para o tipo de solo uti-

lizado na experiencia. 

- A dinitramina nas doses e profundidades de incorporação 

pesquisadas inibiu a emissão de raizes secundgrias. 
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RESUI10 

Em experimento conduzido em casa de vegetageo pertencente 

ao Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrgrias da Uni-

versidade Federal do Cear g em 1976, estudou-se o efeito de diferentes 

doses da dinitramina incorporada a diversas profundidades sobre a ger 

minaggo e crescimento inicial do feijoeiro (Phaseatu4 vutgaicifs L.) cul 

tivar "Rim de Porco". 

O solo utilizado apresentava textura arenosa e com apenas 

2,5% de argila. 

Foi empregado o arranjo fatorial 3 x 4 mais um tratamento 

controle (testemunha) num delineamento inteiramente (-Asualizado com 

tres repetig6es. As diferentes doses usadas foram 0,25, 0,50 e0,75 Kg 

i. a. /ha e as diferentes profundidades de incorporag5o do herbicida 

ao solo foram 2,00, 4,003  6,00 e 8,00 centimeLvos. 

As sementes foram plantadas a uma profundidade de 4 centl 

Ire Lws 

O ensaio foi conduzido em vasos plgsticos  °mom  um peso do 

solo seco ao ar de 7,5 Kg. 

Estudou-se as seguintes caracterlsticas: percentagem de 

germinag5o aos dez e quinze  dies;  altura das plantas aos quinze, vin-

te, vinte e cinco e trinta dias; peso seco da raiz e parte agrea bem  

comp  a profundidade de emissgo de raizes secundgrias. 
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