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3 - INTRODUÇÃO 

A tiririca (Cyperus rotundus, L.) e considerada uma 

das piores ervas daninhas do mundo, em virtude de sua alta 

nocividade e agressividade ';.s culturas, bem como por consti-

tuir uma especie de larga amplitude ecol6gica. 

Segundo PINHEIRO E KRUG (1956), ela teve sua origem 

na Nova Zelandia, de onde se espalhou para varies regiiies do 

globo a ponto de ser hoje uma especie cosmopolita, habitando 

principalmente as regiCies tropicais e subtropicais. 

Sendo uma erva perene obrigatOria com varlos sistemas 

de multiplicag:ao, esta ciperacea acarreta prejuízos agrico-

las incalculaveisi pely fato de reduzir o rendimento das cul 

turas, aumentar o custo de produç'ao, hospedar agentes causa-

dores de pragas e doenças, depreciar a terra e possivelmente 

limitar a  area  cultivada. 

DEUTSCH (1973) afirma que a  Weed Research Organization  

(WRO) relata que em varios anos de pesquisa 174 produtos qui 

micos com poder  herbicidal  foram utilizados no combate a es-

ta erva, porem somente 30 foram capazes de provocar danos a 

tiririca, quando aplicados em doses suficientes. 

Por apresentar diversos sistemas de propagaçao, gran-

de agressividade e intenso crescimento, a tiririca e uma er-

va de difícil controle e erradicaçao. 

0 presente trabalho teve por objetivo estudar os efei 

tos do glyphosate [N - (fosfonometil) glicina] sobre a tiri-

rica no Estado do Ceara, em  areas  irrigadas e no irrigadas. 

1. 
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Em virtude de ser uma erva de alta rusticidade e de 

difícil controle, esta cipercea vem sendo estudada intensi- 
_ 

vamente por pesquisadores de quase todas as regioes do mun-

do. 

Varios herbicidas organicos e inorganicos bem como me 

todos mecanicos, culturais e biolOgicos ja foram utilizados 

no controle da tiririca (C. rotundus, L.). 

MAGALHÃES (1966), estudando a capacidade de longevida 

de dos tuberculos da tiririca (C. rotundus, L.), verificou 

que a aludida erva teve prejudicado o seu poder de brotaçao, 

quando os tuberculos foram expostos a uma atmosfera com bai-

xo teor de umidade. Observou, tambem, que a tiririca apresen 

too consideravel capacidade de sobreviv-encia em solo satura-

do de agua, tendo exibido ainda, elevada porcentagem de bro- 
- • - 

taçao apos 230 dias de permanencia nessa condlçao. 

MAGALHÃES (1964), constatou que a incorporagao de ex- 

trato aquoso de partes  areas  (folhas, caule e flores) do 

feijao-de-porco (Canavalia ensiformis,  DC)  em locais onde 

ocorre a tiririca, foi relativamente prejudicial a erva,pois 

reduziu a porcentagem de brotaçio dos tuberculos, o peso e a 

altura das plantas. Salienta ainda que, os extratos de nOdu- 

los das raizes do feijao-de-porco inibiram a brotagao e o 

crescimento das partes  areas  da tiririca. 

CRUZ et  al  (1971), afirmam ser a tiririca (C.rotundus, 

L.) um dos maiores problemas da agricultura tropical, por 

apresentar grande agressividade e extraordinaria capacidade 

de competição com as culturas, especialmente nos primeiros 

estagios de crescimento. 

Relatam que a tiririca pode alcançar  at  meio metro de altu- 

ra e apresentar uma populaçao de 24 milhoes de tuberculos 

nos primeiros 30 centímetros do solo e 11 milhes de plantas 

por hectare. Com  esta densidade populacional, no caso da cul 

2. 
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tura ser o milho, a relagão e de 220 plantas da erva para 1 

planta da especie cultivada, e se a cultura for o algodão, 

450 plantas de tiririca concorrerão com 1 planta dessa cultu 

ra. 

SINGH e SINGH citados por MARINIS (1972), afirmam que 

a tiririca (C. rotundus, L.) concorre fortemente por nitroge 

nio com as plantas cultivadas, nos primeiros estagios  deems  

cimento.  

WILLIAM  (1973a) estudando a competição entre a tiriri 

ca (C. rotundus, L.) e o feijoeiro (Phaseolus vulgaris, L.) 

observou que os rendimentos maximos foram obtidos quando a 

erva foi eliminada 4 a 5 semanas apos o plantio. A produtivi 

dade da cultura foi redlizida de 50% na poca das "aguas" e 

de 80% na "seca", quando a tiririca permaneceu durante todo 

o ciclo da cultura. 

HOROWITZ (1972) em experimento sobre frequencia de 

cortes em tres ervas perenes, entre as quais a tiririca, ve-

rificou que a aludida erva foi mais resistente aos cortes do 

que o  Sorghum  halepense e o Cynodon dactylon, apresentando 

elevada taxa de crescimento  apes  diversos cortes. 

DAVIS, MAGALHÃES e ROBBINS, citados por MAGALHÃES 

(1966),informam que o controle da tiririca (C. rotundus, L.) 

e uma operagao extremamente dificil e dispendiosa, em virtu-

de de possuir esta erva capacidade de crescer tanto em condi  

goes  de baixo teor de agua disponivel, como em terrenos ala-

gadiços. 

DEUTSCH (1973) sugere o controle biolggico da tiriri-

ca (C. rotundus, L.) atraves do uso de um inseto do genero 

Bactra, predador desta ciperacea. Recomenda, ainda, o uso de 

atrazina (2 - cloro - 4 - etilamino - 6 - isopropilamino - S 

- triazina), nas taxas de 5,00 a 6,25kg/ha para controlar a 

tiririca na cultura da cana-de-agilcar. 

GASKINS e COLBERG (1970) afirmam que aplicagOes repe-

tidas de "Fogo" reduzem porgm não erradicam a tiririca (C. 
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rotundus, L.). Salientam, ainda, que o sombreamento do solo 

com papel impregnado de asfalto fornece resultado semelhante 

ao uso do fogo, porem com custo mais elevado. 

ALMEIDA (1972) apresenta uma relação de 11 experimen-

tos sobre o controle da tiririca. Reporta que em Moçambique 

o termo "tiririca" aplica-se tanto para C. rotundus L., como 

para C. esculentus. Afirma que esta erva daninha tem prefe- 
- 
rencia por solos hidrom6rficos, ricos em mataria organica e 

pesados. Requer um mrnimo de 12 horas de luz diariamente ,sen 

do portanto, uma planta exigente quanto ao fotoperiodismo. 

Nos 11 experimentos referidos anteriormente, dos tra-

tamentos ensaiados em pre-emergencia, o iinico que controlou 

eficientemente a tiriri-ca foi o PP 493 na dose de 5,0kh/ha. 

Com  incorporação no solo obteve-se bom resultado com o EPTC 

(D-etil dipropiltiocarbamato) a 4,0kg/ha, e em pos-emergencia 

os melhores foram: 

a) 2,4-D + bromacil, (2,6 + 3,5) kg/ha 

b) 2,4-D + dalapon, (2,0 + 5,0) kg/ha 

c) 2,4-D + fenac + dalapon, (2,5 + 5,0 + 5,0) kg/ha 

d) 2,4-D + diuron + fenac, (2,5 + 3,5 + 5,0) kg/ha 

e) 2,4-D + fenac, (2,0 + 6,0) kg/ha 

f) 2,4-D + fenac + ametrina, (2,5 + 5,0 + 4,0) kg/ha 

2,4-D + MSMA, (1,0 + 1,0) kg/ha 

h) 2,4-D + paraquat, (1,0 + 0,6) kg/ha 

i) 2,4-D + PP 493, (2,0 + 3,0) kg/ha 

j) 2,4-D + TCA, (2,0 + 15,0) kg/ha 

k) 2,4-D + terbacil, (2,0 + 8,0) kg/ha 

1) (ioxinil + 2,4-D), 2,5 kg/ha 

m) terbacil + paraquat, (8,0 + 0,6) kg/ha 

n) Ametrina + MSMA, (3,0 + 1,0) kg/ha 

o) Paraquat, 0,4kg/ha, seguido de 2,4-D, 1,5kg/ha 30 

dias depois. 

p) Paraquat + PP 493, (0,6 + 3,0) kg/ha 

q) AplicaçOes repetidas de 2,4-D, intervaladas de 1 

MeS. 
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r) Duas aplicagOes repetidas de (ioxinil 4- 2,4-D, 1,2 

kg/ha, intervaladas de 1 mgs 

s) (Ioxinil 4- 2,4-D), 1,2kg/ha, seguido de 2,4-D, 1,5 

kg/ha, 30 dias depois. 

t) Dalapon, 5,0kg/ha, seguido de 2,4-D, 1,5kg/ha, 30 

dias depois. 

BOTHA e NEL (1972a) estudando o efeito do EPTC sobre 

a tiririca (C. rotundus, L.), verificaram que este produto 

foi capaz de destruir os nUcleos e as cglulas dos tubgrculos 

da erva, em experimento de casa de vegetagao. Salientaram 

ainda que a total decomposigio do amido ocorreu com 11 dias 

ap6s a aplicagao do produto. 

FORSTER e ALVES (1973) indicam o uso do Eptam (EPTC) 

nas doses de 6,0 a 8,0 kg/ha em  pr -'plantio com incorporação 

ao solo, para controlar a tiririca. Afirmam que quando a in-

corporagao g imediata, a brotagao da erva g inibida por 90 a 

120 dias, podendo-se fazer o plantio de diversas culturas  co  

mo por exemplo: cana-de-aggcar, mamona, girassol, feijao, er 

vilha, citros,  batatinha,  etc.  

ALMEIDA e FONSECA (1967) estudando o efeito do EPTC 

no controle da tiririca (C. rotundus, L.), concluiram que es 

te produto controla bem esta cipergcea, quando aplicado em 

doses superiores a 2,7kg/ha do principio ativo. Comprovaram 

que um ano apOs o tratamento, a intensidade de infestagao do 

terreno era ainda muito baixa. Afirmam que a aplicagao deste 

produto no g recomendgvel para controlar a tiririca, quando 

a cultura for o algodao. 

SACCO et  al  (1973a) indicam o uso do Eptam para  con-__  

trolar a tiririca (C. rotundus, L.) em cultura de feijao,nas 

doses de 4 a 6kg/ha do produto comercial, dependendo do grau  

textural  do solo.  

WILLIAM  (1973b) recomenda o EPTC incorporado ao solo 

em prg-plantio, com dose variando de acordo com a poca do 

ano. Indica, tambgm, o Nitrofen (2,4 - diclorofenil - p - ni 
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trofenil eter) em p6s-emerg;3ncia a noite e com F, leo, para me 

lhorar a penetração do composto, no controle da tiririca em 

campo de hortaliças. 

ZANARDI et  al  (1971) testaram  NT- rios produtos para  con  

trolar tiririca (C. rotundus, L.) em pomar de  Citrus  auran- 

tium  e verificaram que em pre-emergencia os produtos que 

apresentaram melhores graus de controle foram: Eptam, Diclo-

benil (2,6 - diclorobenzonitrilo), LASSO [2 - cloro - 2' 

6' - dietil - N - (metoximetil) acetanilidal, Vernan (S - Pro 

pil dipropiltiocarbamato) e o NC 8438. 

BOTHA e NEL (1972b) testaram 17 herbicidas com a fi- 

nalidade de impedir a brotaçao dos tuberculos da tiririca 
(C. rotundus,  L.). Dos pxodutos utilizados, somente o Dicam-

ba (3,6 - dicloro - o -  'acid°  anisico) e o Diclobenil foram 

capazes de reduzir significativamente a brotaçao dos tubercu 

los. Outros produtos como EPTC, Vernan, Sutan (S etil- dii 

sobutiltiocarbamato) e Bromacil (5 - bromo - 3 - sec-butil - 

6 - metiluracil), inibiram o crescimento vegetativo da erva. 

AELBERS (1971) obteve controle da tiririca (C. rotun-

dud, L.) com o 2, 2, 3, 3 - Tetrafluoropropionatc nas doses 

de 3,6 a 7,2kg do principio ativo por hectare. 

KEELEY et  al  (1972) estudaram o uso de vlirios herbici 

das em cultura de algodao infestado por tiririca (C. rotun-

dus, L.). Verificaram que o R.7465 e o R.12001 a 1,12kg/ha e 

o SAN-6706 a 2,24kg/ha controlaram a erva por um  period()  de 

8 semanas.  

HAZARD  (1972) utilizando o 2,4-D (Acido 2,4 - clicloro 

fenoxiacetico) e Ametrina (2 - (etilamino) - 4 - (isopropila 

mino) - 6 - (metiltio) S - triazinaj no controle da tiriri 

ca (C. rotundus, L.). Verificou que aplicaçoes em pOs-emer 

g i enca do primeiro a 4 lb i.a/acre, reduziram o numero de 

plantas. 0 segundo nas taxas de 0,5 a 1,0 lb i.a/acre no  re  

duziu significativamente a populaçao da erva, entretanto, na 

concentragao de 1,0 lb i.a/acre combinado com 2,4-D a 4 lb 
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i.a/acre determinaram uma boa redugao do numero de plantas 

da populagao da erva. 

MAGALH2iES (1970) estudando a aço funcional do Dicam-

ba na tiririca (C. rotundus, L.), observou que este produto 

10 dias aps sua aplicagao causava redugao na transpiragao e 

desorganizagao do tecido condutor das plantas tratadas. 

DETROUX e GOSTINCHAR (1966) indicam o uso do Bromacil 

nas doses de 6,4 a 8kg i.a/ha, para controlar a tiririca (C. 

rotundus, L.). Salientam ainda que e possfvel controlar a ti 

ririca com o uso do 2,4-D ou com o ATA (3 -  amino  - 1, 2, 4 

- triazole)  apes  a rebrotagio primaveril por um período de 4 

semanas. 

PINHEIRO e KRUG (1956) em experimento realizado com a 

finalidade de controlar a tiririca (C. rotundus, L.), utili-

zaram o Difenox - A (sal aminico de 2,4-D) e o TCA (tricloro 

- acetato de sadio) a 90%. Observaram que o melhor tratamen-

to foi a mistura daqueles herbicidas. Recomendam a aplicagao 

em pos-emergencia de 2cm3  do Difenox - A com 6g do TCA 90% 

por m2 de solo. 

ROBBS (1972) afirma que a mistura de aminas dos aci-

dos 2,4-D e MCPA (acido - 2 - metil - 4 - clorofenoxiacetico) 

denominada de Bi-hedonal tem apresentado etimos resultados 

no controle da tiririca (C. rotundus, L.). Contudo, recomen-

da que o bi-hedonal seja usado a 2% para cada 1.000m2  e em 

infestagges antigas devem ser feitas 3 a 5 aplicagiies bem 

conduzidas. Aconselha ainda, o uso de um espalhante adesivo 

para que haja uma maior eficiencia do produto. 

HEPWORTH e FINE (1971) recomendam para o cultivo da 

soja (Glycine  max,  (L) Merr.) o uso do vernolate nas doses 

de 2 a 4 lb i.a/acre em  pre-plantio incorporado. 

Aconselham ainda o emprego de Ioxynil (4 -hidroxi 3,5 

diiodobenzonitrilo) + 2,4-D nas concentragoes de 0,125 - 

- 0,375 + 0,5 - 1,25 lb i.a/acre para controlar a tiririca 

na cultura da cana-de-agucar (Saccharum officinarum, L.), em 

aplicagao de pi;s-emergencia. 



estudou a flutuagao de uma populagao n2 

rotundus, L.) tratada com hidrazida ml 

este produto, quando empregado no vero 

BLANCO (1971) 

de tiririca (C. 

Verificou que 

tural 

leica. 

dade original. 

te de 2,9 a 5,6 kg [N (fosfonometil) glicina] nas doses 

8. 

(estaçao chuvosa), apresentou um controle da ordem de 95%  du  

rante as primeiras semanas apOs as aplicagOes. Contudo  decor  

rido um  period()  de 5 meses, a populaçao recuperou sua densi- 

MONSANTO (1973),relata  que uma aplicagao de glyphosa- 

i.a/ha controla a tiririca por um período de 30 dias. No ca-

so de cultura perene para um controle mais efeitvo e necesse 

rio aplicagOes repetidas de 30 em 30 dias. 

CIAT (s.d.).em experimentos sobre sistemas para con-

trolar a tiririca (C. rotundus, L.) com o uso do glyphosate, 

recomenda aplicaçOes repetidas de 1,5kg i.a/ha espaçadas de 

30 dias. A primeira aplicagao deve ser realizada quando a er 

va estiver prOximo do florescimento. 

CRISTINZIO e MANCINI (1971) testaram verios herbici-

das visando o controle da tiririca (C. rotundus, L.). Verifi 

caram que o melhor resultado foi obtido com o  Methyl Bromide.  

COMPANHIA 3M (1972) tecendo consideraç;es sobre o hei 

bicida Destun t1,1,1 - trifluoro - 4
t 

(feailsulfonil) meta- 

nosulfono - o - toluide), salienta que este produto fornece 

um excelente controle sobre a tiririca (C. rotundus, L.) nas 

doses de 1,0 a 4,0 lb/acre, podendo ser empregado em pre- 

emergencia ou em pi;s-emergencia. 

SACCO et  al  (1973b) indicam o herbicida Ordram 6- E 

(S - etil hexahidro - 1 H - azepina - 1 - carbotioato) nas 

doses de 4 a 6kg/ha do produto comercial para controlar a ti 

ririca (C. rotundus, L.) na cultura do arroz.  

COOPERATIVE EXTENSION SERVICE AND AGRICULTURAL EXPERI 

MENT STATION (1973)  recomenda  o MSMA (ecido monosOdio meti- 

larsonato) ou DSMA (disdio metilarsonato) na concentraçao 

de 9 a 12 lb em 40 a 100 gales de egua, aplicagao em pos- 
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- 
emergencia, utilizando-se surfactantes. Estes produtos ofere 

cem um efetivo controle da tiririca (C. rotundus, L.). 

KEELEY e THULLEN (1971) utilizaram herbicidas organi-

cos arseniacais (DSMA e MSMA) no controle da tiririca. 0 ex-

perimento foi conduzido em casa de vegetação e as aplicaçoes 

foram foliares. 0 DSMA controlou melhor a 20 e 29
o
C do que a 

13
o
C.  

LONG  e HOLT, citados por ASHTON e  CRAFTS  (1973) afir-

mam que o herbicida DSMA 2 efetivo no controle da tiririca 

(C. rotundus, L.). 

HAMILTON (1971) em experimento realizado com o MSMA e 

outros herbicidas, verificou que aplicaçiies foliares repeti-

das de MSMA nas doses de 5,6 a 16,8kg/ha reduziram considera 

velmente a populaç'io da erva em tela.  

SMITH  e WIESE (1970) testaram o herbicida MSMA e veri 

ficaram que este produto na dose de 2 lb/acre controlou a ti 

ririca (C. rotundus, L.) por um período de tr2s semanas. Ob-

servaram tamb2m, que o MSMA foi superior ao DSMA no controle 

desta ciper2cea. 

111
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5 - MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos, em nUmero de tres, foram instalados 

no ano agrícola de 1975, no Campo de Experimentasao do DNOCS 

(solo de textura franca), na Fazenda Experimental do Vale do 

CurU da  UPC  (solo franco arenoso) e no  "Campus"  do Centro de 

Ciancias Agrarias da UFC (solo de textura areia franca), sen 

do os dois primeiros localizados no municipio de Pentecoste 

e o Ultimo em Fortaleza, todos no Estado do Ceara, Brasil. 

Os ensaios foram implantados pela ordem nos meses de abril, 

agosto e maio. 

Nos experimentos de Pentecoste (Campo de Experimenta-

so  do DNOCS) e Fortaleza  (Campus  do C.C.A.) procedeu-se uma 

gradagem do solo aos 20e 30 dias antes da aplicasao do her-

bicida, respectivamente. Para o ensaio localizado na Fazenda 

Experimental do Vale do  Guru  (Pentecoste) efetuou-se um pre-

paro conveniente do solo, tendo-se arado, gradeado e sulca-

do, com a finalidade de irriga-lo pelo metodo de infiltra-

so.  Para tanto, foram realizadas tres irrigas-Oes assim dis-

tribuidas: uma aos cinco dias antes e outras tres dias apOs 

a instalasao do trabalho; a terceira foi empregada vinte 

dias apOs a aplicago do herbicida. 

Para os tr.-as experimentos, no momento da aplicasao do 

glyphosate havia pouco vento, ausancia de precipitasao plu-

viometrica,  eau  limpo e a temperatura do ar estava em torno 

de 30, 29 e 29°C respectivamente para os experimentos 1, 2 

e 3. Considerando o experimento 2, seis horas  apes  a aplica-

so  houve uma ligeira precipitação pluviometrica. 

Apopulasao da erva apresentava-se com altura media de 

8 e 6cm, em período de pre-florasao, exibindo exuberante vi-

gor vegetativo, respectivamente nos experimentos 1 e 2. 

Com relaqao ao experimento 3, o herbicida foi aplica-

do quando havia cerca de 15% de plantas ja em estagio de flo 
raso e a altura media das plantas era de 7cm. 

10. 
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Em  foram todos os experimentos os seguintes testados 

tratamentos: 

- Testemunha; 

lkg 

2kg 

3kg 

4kg 

5kg 

6kg 

i.a/ha 

i.a/ha 

i.a/ha 

i.a/ha 

i.a/ha 

i.a/ha 

do glyphosate; 

do glyphosate; 

do glyphosate; 

do glyphosate; 

do glyphosate; 

do glyphosate.  

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos 

ao acaso com 4 repetiç;es. 

Cada experimento era constituído de 28 parcelas, sen-

do que, para os experimentos 1 e 3, cada unidade experimen-

tal apresentava a  area  de 2m x 6m correspondendo a 12m2,  ten  

do uma  area ail  de  lm  x 6m, ou seja, 6m2. Ja o experimento 

2 tinha as parcelas de dimensOes 2m x 2m, correspondendo a 

4m2, tendo uma  area ail  de 1m2. 

O produto utilizado foi o glyphosate LN (fosfonome- 

til) glicina) aplicado em pOs-emerdencia quando a tiririca 

(C. rotundus, L.) estava  proximo  do florescimento, de acordo 

com CIAT (s.d.). 

O pulverizador empregado foi o modelo AZ Co
2 

Plot 

Sprayer,  fabricado pela AZ  Field Test Service  dos Estados 

Unidos da Amarica do Norte. Este pulverizador a portatil e 

de alta precisao, utilizado em trabalhos experimentais com 

parcelas de pequenas dimens;es, segundo FURTICK e ROMANOWSKI 

(1973). A barra do pulverizador tinha uma largura de 2m,  con  

tendo 4 bicos do tipo Teejet 80.04. Apos as aplicaçoes, o 

pulverizador era adequada e cuidadosamente lavado com agua. 

Foi realizada apenas uma aplicaçao por tratamento. A erva da 

ninha usada no estudo foi a tiririca (C. rotundus, L.) 



QUADRO 1 - Analise Química dos Solos onde foram instalados os experimentos 1, 2 e 3  

EXPE- 
RIMEN _ 
TO 

pH 

em 

11 
2
0 

pH  

em 

KC1 

Ca Mg Mg
++ 

K
+ 4- 

Na 1-1 4- Al
+++ 

P 

mg/100g 

N C MO 

S T V 

C.E 

mmhos. 
-1 cm m.c por 100g de solo Porcentagem 

1 6,40 6,20 8,70 3,70 0,50 0,49 1,11 0,01 6,24 0,11 0,90 1,55 13,39 14,51 92 0,84 

2 6,10 4,90 2,43 0,65 0,11 0,09 2,78 0,11 31,50 0,10 0,84 1,45 3,28 6,17 53 0,86 

3 6,90 6,20 4,54 1,01 0,41 0,30 0,00 0,00 7,02 0,08 0,75 1,29 6,26 6,26 100 1,20 



QUADRO 2 - Características Fisicas dos Solos onde foram instalados os experimentos 1, 2 e 3 

EXPE- 
RIMEN .._. 
TO 

Granulometria Porcen- 
tagem 
de 

Argila 
Natural 

Índice 
Estru- 
tural 

Umidade 

1 
a — atm 
3 

(Porcentagem) 

Umidade 

a 15 atm 

(Porcentagem 

Agua 

util 

Densidade 

Real Areia 
Grossa 

Areia 
Fina 

Silte Argila 

1 1,7 33,3 39,6 25,4 13,6 46 28,8 13,3 15,5 2,62 

2 46,3 36,5 4,7 12,5 3,9 69 9,0 4,5 4,5 2,51 

3 3,5 52,0 30,3 14,2 7,6 46 15,2 6,7 8,8 2,59 
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A calibragao do pulverizador foi realizada por parce-

la utilizando-se um volume de 500m1 de agua para o preparo 

da solução  herbicidal  com relação aos experimentos 1 e 3. Pa 

ra o experimento 2, o volume empregado foi de 300m1. A pres-

sao do aparelho foi mantida constante a 30 lb/pol2. 

A avaliagao do efeito-herbicidal  foi efetuada aos 15 

e 30 dias apOs a instalagao do experimento, sendo procedida 

de tres maneiras. Primeiramente realizou-se a avaliação vi-

sual, segundo a Escala de Avaliação Visual de Controle de Er  

vas  Daninhas citada por ALVES (1974). Em seguida procedeu-se 
- - 

a contagem do numero de plantas em uma  area amostral de 

0,5m2  na  area ail  de cada parcela, para os experimentos 1 e 

2, e numa  area  amostra? de 0,27m2  na  area  etil de cada parce _  
la do  experimento  3. 

Para realizagao dessas contagens utilizou-se retangu-

los de madeira, sendo um de 0,5m x 0,5m, dividido por arames 

em retangulos de 0,1m x 0,1m, para os experimentos 1 e 2, e 

outro retangulo de 0,3m x 0,3m para o terceiro experimento. 

Considerando os ensaios 1 e 2 o referido retangulo foi joga-

do ao acaso na  area  etil das parcelas por duas vezes, e com 

relaçao ao ensaio 3, o retangulo de 0,09m2  foi jogado ao aca  

so,  na  area  util das parcelas por tres vezes totalizando a  

area de 0,27m2. 

Um outro matado sinecolegico de avaliaqao do efeito  

herbicidal  foi realizado somente para o experimento 1. Tra-

ta-se do peso fresco de plantas (parte aerea) por parcela nu 

ma  area  amostra? de 0,5m2. Os resultados obtidos foram anali 

sados estatisticamente pelos matados convencionais segundo a 

tgcnica descrita por COCHRAN e  COX  (1957). 

As medias de tratamentos foram comparadas pelo teste 

de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade, de acordo com AL-

BUQUERQUE (1974). 

As correlagoes entre doses do glyphosate e numero de 

plantas, e doses do glyphosate e peso fresco de plantas, fo- 
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ram  determinadas pela tecnica citada por PIMENTEL GOMES 

(1970). 

Os dados referentes as determinagOes de contagem do 

numero  'le  plantas foram transformados para de acor- 

do com BRILHO (1962). 

Para determinaçao das equaç;es de regresso referen-

tes ao numero e peso fresco de plantas (Biomassa epigea) 15 

e 30 dias ap6s a aplicaç-a.o do produto, utilizou-se o metodo 
- 

dos polinomios ortogonais descrito por PIMENTEL GOMES (1970). 



6 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 - AVALIAÇÃO 15 DIAS AP-6S A APLICAÇÃO DO GLYPHOSATE 

Para os experimentos 1, 2 e 3 os coeficientes de va-

riag-a.o referentes a avaliagao visual apresentaram pela ordem 

valores de 2,69%; 7,37% e 3,47% os quais mostraram grande 

sensibilidade dos ensaios, devido a pequena variação dos da-

dos, como tamb-em elevada preciso relativa. (Quadros 7, 10 e 

12). 

Com relagao a contagem de plantas, os valores encon-

trados para os coeficientes de variagao foram 16,33%; 29,17% 

e 12,14%, respectivamente, para os ensaios 1, 2 e 3. Pelos 

valores obtidos, verifica-se que nos experimentos 1 e 3 os 

dados no apresentaram grande variagao entre si, e portanto  

so  relativamente homogeneos do ponto de vista estatístico. 

(Quadros 8, 11 e 13). 

0  CV  de 38,04% para peso fresco de plantas, revelou 

apenas uma pequena precisao relativa para o experimento.  (Qua  

dro 9). 

0 Teste F indicou haver diferença estatisticamente 

significativa ao nível de 1% de probabilidade, para tratamen 

tos. 

No Quadro 3 encontram-se os resultados da aplicagao 

do teste de Tukey, para o experimento 1. 

Observando-se os Quadros 3 e 4 nota-se que o efeito 

do glyphos ate sobre a tiririca foi bastante satisfato-rio ap-os 

15 dias de aplicado, em todos os locais estudados. 0 teste 

de Tukey aplicado as ma.dias dos tratamentos detectou a ocor-

rencla de contrastes estatisticamente significativos ao ni- 
- . 

vel de probabilidade considerado. 

Sobre a avaliag-ao visual, considerando os experimen-

tos 1 e 2, verifica-se que de 2 a 6kg i.a/ha do produto uti- 

16. 
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lizado, no houve contrastes significativos, indicando, as- 

sim, que a dose do limite inferior ja fornece um controle 

efetivo dessa ciperecea. Com  refer'encia ao experimento 3 as 

respostas foram diferentes, provavelmente pelo fato de o en-

saio ter sido realizado no período seco, usando-se irrigagao. 

Para a contagem de plantas constatou-se tambem, para 

Os experimentos 1 e 2, que no houve diferenças significati-

vas entre as doses de 2 a 6kg i.a/ha, levando a crer que a 

dose  minima  do intervalo retro citado je fornece uma redugao 

considerevel no numero de especimes da populagao de tiririca 

(C. rotundus, L.) 

Para o experimento 3 evidenciou-se que somente a par-

tir de 3kg i.a/ha e.que e glyphosate determinou uma reduçao 

aprecievel da população da erva, pois doses inferiores leva-

ram a uma regular porcentagem de controle, conforme pode ser 

verificado no Quadro 4. 

Para o peso fresco de ervas, considerando o experimen 

to 1, verifica-se, conforme Quadro 3, que no houve contras 

tes significativos entre 1 a 3kg i.a/ha, e de 2 a 6kg i.a/ha. 

Assim sendo, constata-se que doses de 2 a 3 kg i.a/ha ji re-

duzem bastante o peso fresco das ervas e fornecem um percen-

tual de controle de 87,77 a 91,167., o que pode ser considera 

do satisfaterio.  

Confrontando-se os resultados referentes a contagem e 

peso fresco de plantas (Quadro 3) observa-se um fato interes 

sante: ocorre que para efeito de contagem de plantas, consi- 

derou-se apenas aquelas que se apresentavam aparentemente 

normais com folhas e caules verdes, fotossintetizando. Para 

o peso fresco de plantas (biomassa epigea) o mesmo criterio 

foi posto em pratica. No entanto o teste de Tukey revelou 

n o haver contrastes significativos entre 1 e 3kg i.a/ha pa- 

ra este parametro sinecolOgico, diferindo sobremaneira dos 

resultados obtidos para a contagem de plantas. Provavelmente 

o glyphosate translocando-se no interior das plantas, alte-

rou o metabolismo e assim reduziu o peso das plantas, porem 



QUADRO 3 - Efeito do glyphosate no controle da tiririca (C. rotundus, L.) 15 dias ap6s 

a aplicagao.  

Experimento 1, Campo de Experimentagao do DNOCS - Pentecoste-Cearg 

TRATAMENTOS 
Avaliação 

Visual 

CONTAGEM DE PLANTAS PESO FRESCO DE PLANTAS 

Medias dos tratamentos Z de Controle 
(Dados originais 

Mgdias dos 
tratamentos 

(g) 

% de Controle 
(Dados originais) 

(transf. -I- 4 1') 

4 

TESTEMUNHA 0,00 a 10,10 a 0,00 30,25 a 0,00 

lkg i.a/ha 8,07 b 5,52 b 70,42 8,67 b 71,32 

2kg i.a/ha 9,50 c 3,80 c 86,55 3,70 b c 87,77 

3kg i.a/ha 9,80 c 2,98 c d 91,44 2,67 b c 91,16 

4kg i.a/ha 9,90 c 2,63 c d 94,13 1,75 c 94,21 

5kg i.a/ha 10,00 c 1,87 d 97,31 0,7.7 c 97,44 

6kg i.a/ha 10,00 c 1,49 d 98,77 0,25 c 99,17 

OBS.: Duas medias no seguidas pela mesma letra diferem estatisticamente ao nlvel de 5% de 

probabilidade pelo Teste de Tukey. 



QUADRO 4 - Efeito do glyphosate no controle da tiririca (C. rotundus, L.) 15 dias apOs a apli 

caço. 

Experimentos 2 e 3, respectivamente localizados no  "Campus"  do Centro de Ci'encias  

Agri  aras (CCA) da UFC, Fortaleza e Fazenda Experimental do Vale do Curil, Pentecos-
- 

te - Ceara. 

EXPERIMENTO 2 EXPERIMENTO 3 

TRATAMENTOS 
Avaliação 
Visual 

CONTAGEM DE PLANTAS 

Avaliaçao 
VisuAl 

CONTAGEM DE PLANTAS 

Madias dos  
tratamentos  

(trans f . f) 

% de Controle 
(Dados origi- 

nais) 

Madias dos 
tratamentos 

>vn. 

% de Controle 
(Dados origi-

nais) (transf. vx 

TESTEMUNHA 0,00 a 8,40 a 0,00 0,00 a 13,92 a 0,00 

lkg i.a/ha 5,87 13 4,65 b 65,94 7,05 b 9,20 b 56,01 

2kg i.a/ha 9,00 c 2,27 c 93,55 7,75 c 6,19 c 30,59 

3kg i.a/ha 9,37 c 1,61 c 97,49 8,65 d 4,44 d 89,78 

4kg i.a/ha 9,75 c 1 2 39 c 93,56 9,27 e 3,67 d e 93,27 

5kg i.a/ha 9,87 c 1,30 c 98,92 9,75 e 3,02 d e 95,73 

6kg i.a/ha 10,00 c 1,28 c 98,92 9,87 e 2,64 e 96,76 

OBS.: Duas madias no seguidas pela mesma letra diferem estatisticamente ao nível de 5% de proba-

bilidade pelo teste de Tukey. 
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no dia da avaliaqao algumas delas, apesar de alteradas, ain-

da estavam vivas, e foram computadas na contagem, por conse 

guinte obteve-se resultados diferentes quando da aplicagao 

do teste de Tukey. 

A Figura 1 mostra o aspecto populacional da tiririca 
. - 

(C. rotundus, L.), quando da avaliação aos 15 dias, referen- 

te ao experimento 1. Os efeitos do glyphosate sobre a supra 

mencionada erva podem ser observados nas figuras 2, 3, 4 e 5 

respectivamente 1, 2, 3 e 6kg i.a/ha. 

Na Figura 6 a visto a populaçao da tiririca quando da 

avaliagao dos 15 dias considerando-se o experimento 2. Nota-

se que a densidade populacional da erva era bem maior do que 

a verificada no experimehto anterior. As Figuras 7, 8 e 9 

mostram os efeitos do glyphosate sobre a aludida ciperacea 

quando da avaliação dos 15 dias. Como pode ser observado, a 

medida que se aumenta a dose verifica-se um maior grau de 

amarelecimento e posterior morte das plantas tratadas com o 

herbicida. 

necessario salientar que no havia cultura nos cam-

pos experimentais e sim, apenas, a erva em populagoes homoga 

neas e bem distribuidas, de maneira que no houve controle 

cultural, fato que aumentaria o grau de controle da tiriri-

ca, pela planta cultivada, como observou MAGALITIES (1967) em 

experimento sobre o efeito da luz no crescimento desta cipe-

racea. 

Para o experimento 1, considerando contagem e peso 

fresco de plantas, os graus de liberdade para tratamentos fo  

ram  decompostos  em  regresso  at a ultima significativa, fi- 

cando o restante como desvios da regresso (Quadros 8 e 9). 

Com relagao aos experimentos 2 e 3, os graus de liber 

dade para tratamentos referentes a contagem de plantas, so-

freram decomposigao para regressão  at  a illtima significati-

va, permanecendo os demais como desvios da regresso. 



FIGURA i - Tratamento "Testemunha" 

aos 15 dias de insta1ag5o do  expe-

riment°  1. 

FIGURA 2 - Tratamento 1 Kg i.a/ha 

do glyphosate aos 15 dias 

aplicaggo. Experimento 1. 

a p6 s a 
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FIGURA 3 - Tratamento 2 Kg i.a/ha 

do glyphosate aos 15 dias 

ap1icag.6o. Experimento 1. 

FIGURA 4 - Tratamento 3 Kg i.a/ha 

do glyphosate aos 15 dias apOs a 

ap1icag5o. Experimento 1. 



FIGURA 5 --Tratamento 6 Kg i.a/ha 

do glyphosate aos 15 dias apOs 

aplicag6o. Experimento 1. 

FIGURA 6 - Tratamento "Testemunha" 

aos 15 dias de instalaggo do Expe-

rimento 2. 

23.  
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FIGURA 7 - Tratamento 2 Kg i.a/ha 
do glyphosate aos 15 dias  apes  'a 
aplicago. Experimento 2. 

FIGURA 8 - Tratamento 5 Kg i.a/ha 
do glyphosate aos 15 dias  apes  a 
ap1icag6o. Experimento 2. 



25.  

FIGURA 9 - Tratamento 6 Kg i.a/ha 

do glyphosate aos 15 dias apOs a 

aplicagi'o. Experimento 2. 



26.  

Considerando-se o experimento 1, a equag-a-o de regres- 

so referente a contagem de plantas foi a que se segue  

Y = 9,9202 - 5,2459 x + 1,2680 x2  - 0,1055 x3, apresentada 

graficamente na figura 10. 0 coeficiente de correlag-ao foi 

de r = -0,781**, significativo ao nivel de 1% de probabilida 

de, indicando que a medida que se aumenta a dose do produto, 

diminue o ngmero de espgcimes da populagao. Para peso fresco 

de plantas a equagao de regresso foi Y = 30,1393- 32,9438 x 

+ 14,3857 x2  - 2,6813 x3  + 0,1768 x4  mostrada graficamente 

na figura 11. 0 coeficiente de correlag-ao entre doses do  pro  

duto e peso fresco de plantas foi de r = -0,782**, significa 

tivo ao nível de IZ de probabilidade, denotando que, a medi-

da que se aumenta a dose, verifica-se uma diminuig-ao no peso 

fresco de plantas. 

Com relagao ao experimento 2 a equagao de regresso 

que relaciona doses do produto e numero de plantas foi a se-

guinte Y = 8,403036 - 4,848222 x + 1,090028 x2  - 0,080138 x3, 

apresentada graficamente na figura 12. 0 coeficiente de cor- 

relag-ao entre os fatores referidos anteriormente foi 

r = -0,770** significativo ao nivel de 1% de probabilidade. 

Para o experimento 3, a equação de regresso que rela 

ciona doses do glyphosate e numero de foi plantas 

Y = 13,907498 - 5,698311 x + 1,064225 X2  - 0,071388 x3
, apre 

sentada na figura 13. 0 coeficiente de correlagao entre es- 

tes fatores foi r = -0,829**, significativo ao nível de 1% 

de probabilidade.  
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FIGURA 10 - EQUAÇÃO DE REGRESSÃO EXPERIMENTO 1. 

AVALIAÇÃO DOS 15 DIAS APÓS A APLICA- 

ao DO GLYPHOSATE. 
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6.2 - AVALIAÇÃO 30 DIAS APÓS A APLICAÇÃO DO GLYPHOSATE 

Para os experimentos 1, 2 e 3 os coeficientes de va- 

riagÃo referentes a avaliagao visual foram 4,23%; 4,03% e 

6,27% os quais mostraram elevada preciso relativa e grande 

sensibilidade dos dados analisados (Quadros 14, 17 e 19). 

Com relaçao a contagem de plantas, os valores encon-

trados para os coeficientes de variaçao foram 20,48%; 24,05% 

e 9,10%, respectivamente para os experimentos 1, 2 e 3. Pe-

los valores obtidos verifica-se que para os experimentos 1 e 

2, a preciso relativa foi apenas regular e considerando 0 

experimento 3, houve grande sensibilidade e elevada precisão 

relativa dos dados analisados. (Quadros 15, 18 e 20). 0  CV  

de 45,18% para peso frescO de plantas, revelou regular preci  

so  relativa para o experimento (Quadro 16). Os resultados 

da aplicaçao do teste de Tukey as madias dos tratamentos en-

contram-se no quadro 5, referente ao experimento 1. 

No Quadro 6 verifica-se o efeito do glyphosate no  con  

trole da ciperacea aos 30 dias  apes  a aplicagao, consideran-

do-se os experimentos 2 e 3. 

Observando-se os Quadros 5 e 6 nota-se que o efeito 

do glyphosate sobre a tiririca (C. rotundus, L.), aos 30 

dias ap8s a aplicagao, foi bastante efetivo nos tr8s locais 

abrangidos pela pesquisa. Entretanto as porcentagens de con- 

trole dos diversos tratamentos baixaram em relaçao a avalia- 

qao aos 15 dias, devido haver um numero de ervas que aparece  

ram  a partir dos 25 dias da instalaçao dos experimentos. 0 

teste de Tukey revelou haver contrastes estatisticamente si.a.  

nificativos ao nível de probabilidade considerado. 

Com refer8ncia ao experimento 1 nota-se que os resul- 

tados quando da aplicaçao do teste de Tukey as me.dias de tra 

tamentos foram diferentes daqueles para a avaliagao aos 15 

dias, considerando a avaliaçao visual. Observa-se tambem que 

para contagem de plantas as respostas foram diferentes daque 

.31. 



QUADRO 5 - Efeito do glyphosate no controle da tiririca (C. rotundus, L.) 30 dias apos 

aplicaçao. 

Experimento 1, Campo de Experimentagao do DNOCS - Pentecoste-Ceara. 

TRATAMENTOS 

- 
Avaliaçao 

Visual 

CONTAGEM DE PLANTAS PESO FRESCO DE PLANTAS 

Medias dos tratamentos % de 
(Dados 

Controle 
originais) 

Medias dos 
tratamentos 

(g) 

% de Controle 

(transf. ix -f- 1) 

TESTEMUNHA 0,00 a 7,12 a 0,00 14,87 a 0,00 

lkg La/ha 7,15 b 5,37 a 45,09 8,42 b 43,36 

2kg La/ha 8,30 c 3,48 b 77,94 3,35 c 77,48 

3kg i.a/ha 8,87 c d 3,11 b 81,86 2,70 c 81,85 

4kg i.a/ha 9,17 d 3,10 b 2 3,35 2,57 c 32,69 

5kg i.a/ha 9,00 c d 1,99 b 94,12 0,87 94,11 

6kg i.a/ha 9,30 d 1,82 b 95,09 0,67 c 95,46 

OBS.: Duas medias no seguidas pela mesma letra diferem estatisticamente ao nrvel de 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey. 



QUADRO 6 - Efeito do glyphosate no controle da tiririca (C. rotundus, L.) 30 dias apOs a aplica-

gao. 

Experimentos 2 e 3, respectivamente localizados no  "Campus"  do Centro de Ciancias Agra 

rias (CCA) da UFC e Fazenda Experimental do Vale do Curti, Pentecoste - Ceara. 

TRATAMENTOS 

EXPERIMENTO 2 EXPERIMENTO 3 

Avaliag-Ao 
Visual 

CONTAGEM DE PLANTAS 

Avail  aço  
Visual  

CONTAGEM DE PLANTAS 

Medias dos 
tratamentos 

(transf. i;-47-1) 

% de Controle 
(Dados origi- 

nais)  

Medias dos 
tratamentos 

(transf. ix 1) 

% de Controle 
(Dados origi- 

nais) 

TESTEMUNHA 0,00 a 8,41 a 14,13 a 0,00 0,00 a 0,00 

lkg i.a/ha 7,47 b 4,96 b 66,07 5,22 7,82 b 69,34 

2kg i.a/ha 8,62 c d 3,63 b c 81,78 5,32 b c 6,16 c 81,40 

3kg i.a/ha 8,47 c 3,43 b c 81,78 6,02 c d 5,91 c 82,78  

4kg i.a/ha 9,30 d 2,40 c r-1 6,50 e 5,65 c 84,42 

5kg i.a/ha 9,52 d 3,39 b c :::14  2,6 7,00 e 5,51 c 85,05 

6kg i.a/ha 9,87 d 2,25 c 91,43 6,75 d e 5,24 c 86,43 

OBS.: Duas medias no seguidas pela mesma letra diferem estatisticamente ao nivel de 5% de proba- 

bilidade 

"r 

pelo teste de Tukey. 

ufc
Retângulo

ufc
Retângulo
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Ias obtidas aos 15 dias. Verifica-se que a dose de lkg 

La/ha nao diferiu estatisticamente da testemunha (Quadro 5). 

As doses de 2 a 6kg ia/ha nao apresentaram contras-

tes significativos, indicando que com 2 a 3kg i.a/ha tem-se 

um controle efetivo da tiririca por 30 dias com apenas uma 

aplicagao do produto. 

0 mesmo comportamento observado entre contagem e peso 

fresco de plantas, quando da avaliaç'ao aos 15 dias, ocorreu 

aos 30 dias, conforme pode ser observado no Quadro 5. 

Com relag-io aos experimentos 2 e 3 verifica-se tambem 

que as porcentagens de controle da tiririca cairam em rela- 
_ 

gao a avaliagao aos 15 dias, pelo mesmo motivo ja evidencia- 

do para o experimento 1. 

Visualizando-se o Quadro 6, pode-se notar que de 2 a 

6kg i.aiha do glyphosate os acrgscimos de controle sio peque 

nos, levando-se a crer, mais uma vez, que doses de 2 a 3kg 

i.a/ha ja controlam satisfatoriamente a tiririca por um pe-

riodo de 30 dias com 1 aplicagao. 

A figura 14 apresenta o aspecto populacional da tiri-

rica no local de instalagao do experimento 1, quando da ava-

liagao aos 30 dias. Verifica-se que o niimero de plantas era 

bastante superior aquele observado aos 15 dias. 

Na figura 15 observa-se os efeitos do glyphosate so-

bre a erva em tela com dose de 3kg La/ha. Nota-se que o so-

lo se apresentava bastante 'amido, e a erva permaneceu sem se 

multiplicar. 

Os resultados obtidos nos tr2s experimentos estio de 

acordo com as indicagOes da  MONSANTO  (1973) que recomenda  pa  

ra o controle de ervas perenes, incluindo a tiririca (C. ro-

tundus, L.), doses de 2,9 a 5,6kg i.aiha. 

A partir de 30 dias, começa a haver o surgimento de 

novas plantas, necessitando de outra aplicagao do herbicida, 

como foi verificado e conforme discussao apresentada pela  

MONSANTO  (1973). 



FIGURA 14- Tratamento "Testemunha" 

aos 30 dias de insta1ag5o do Expe- 

rimento 1. 

FIGURA 15- Tratamento 3 Kg ia/ha 

do glyphosate aos 30 dias apOs a 

ap1icag6o. Experimento 1. 
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Para os tres experimentos os graus de liberdade para 

tratamentos foram decompostos em regresso  at  a Ultima sig-

nificativa, referentes aos dados de contagem de plantas. 

No experimento 1 observa-se que a equagao de regres- 
-  
so  correspondente a doses do produto e contagem de plantas 

foi do 29 grau, apresentando-se da seguinte forma: 

Y = 6,923452 - 1,7162497 x + 0,148869 x2, representa-

da graficamente na figura 16. 0 coeficiente de correlagaofoi 

r = -0,858**, altamente significativo. 

Para peso fresco de plantas, a equação de regressao 

apresentou-se da maneira seguinte: 

Y = 14,951651,- 8464894 x+2,054178 x2  - 0,163192 x3  

mostrada em grefico na figura 17. 0 coeficiente de correla- 

gao entre doses do produto e peso fresco de plantas foi 

r = -0,859**, altamente significativo. 

A equagao de regressão que relaciona doses do produto 

e numero de plantas do experimento 2 foi a seguinte: 

Y = 9,377649 - 4,214396 x + 1,094849 x2  - 0,093263 x3  

apresentada na figura 18. 0 coeficiente de correlag-a.o foi 

r = -0,750**, significativo ao nlvel de 1% de probabilidade. 

Para o experimento 3, considerando contagem de plan-

tas, a equagao de regressão foi do 49 grau, tendo a seguinte 

forma: 

Y = 10,396496- 9,518532 x +3,998728 x2- 0,71722463 x3+ 

0,0457196 x representada graficamente na figura 19. 0 coefi 

ciente de correlago entre doses do produto e numero de  plan  

tas foi r = -0,717**, significativo ao nível de 1% de proba-

bilidade. 

Um aspecto que colaborou para o satisfaterio grau de 

controle obtido foi a poca de aplicagao do produto. 

Aplicou-se o glyphosate quando a erva estava prOximo 

do florescimento com uma media de 6 folhas (experimentos 1 e 

2), estando de acordo com MUZIK (1970)que afirma ser opadrao 
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de translocagao de fotossintato muito importante para o su-

cesso da atuaçao dos herbicidas simplasticos. Salienta, ain-

da, o mesmo autor, que o período Otimo de pulverizagao para 

controle de ervas perenes aquele que se verifica o  maxim°  

de translocaqio basrpeta e diminuigao da sensibilidade do te 

cido responsavel por esta translocaqio. 

Ja no experimento 3 a aplicaçao do glyphosate foi rea 

lizada quando parte da populagao de tiririca estava em pleno 

florescimento. Havia aproximadamente cerca de 15% de plantas 
_ ya em estagio de floraçao, fato que deve ter diminuído a efi 

ciZncia do herbicida, em virtude da alteração do padrao de 

translocaqao de fotossintato. Nos Quadros 3 a 6 pode-se veri 

ficar que o grau de - contole do experimento 3 foi inferior 

aos demais experimentos. 
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7 - RESUMO E CONCLUSÕES 

Em tres experimentos instalados em 1975 em Fortaleza 

e Pentecoste no Estado do Ceara, procurou-se estudar o efei- 

to do glyphosate no controle da tiririca (Cyperus rotundus, 

L.), em solo sem cultura. 

Os tratamentos utilizados foram os seguintes: 

Testemunha; 

lkg i.a/ha do glyphosate; 

2kg i.a/ha do glyphosate; 

3kg i.a/ha do glyphosate; 

4kg i.a/ha do glyphosate; 

5kg i.a/ha do .glyphalsate; 

6kg i.a/ha do glyphosate. 

0 produto foi aplicado em pos-emergancia quando a er- 
- • 

va estava  proximo  do florescimento. Foi realizado apenas 1 

aplicaga.o do glyphosate para todos os tratamentos. 

Nas condig;es em que foram realizados esses experimen 

tos as seguintes conclusOes podem ser obtidas: 

1. Doses de 2,00 a 3,00kg i.a/ha de glyphosate ofere- 

cem um satisfatOrio grau de controle desta erva 

por 30 dias, com apenas 1 aplicagao. 

2. 0 glyphosate deve ser aplicado quando a tiririca 

estiver com 6 a 7 folhas, com alto vigor vegetati-

vo e antes do inicio do florescimento. 

3. Doses elevadas como 6,0kg i.a/ha, apesar de exer- 

cer um maior controle, no  so  recomendadas pois 

os acrascimos  so  pequenos em relagao a doses como 

3,00kg i.a/ha. 

42. 
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9 - APÊNDICE 

QUADRO 7 - Analise da Variancia relativa a Avaliaqao Visual 

de ocorr2ncia da tiririca (C. rotundus, L.) 15 

dias apOs a aplicação do glyphosate no campo de 

experimentação do DNOCS, Pentecoste - Ceara. 

FONTE DE 
VARIAÇÃO  

GL SQ QM  

TRATAMENTOS 6 323,49 53,91** 

BLOCOS 3 0,22 0,07ns  

RESÍDUO 18 0,99 0,05 

TOTAL 2r 324,70 

CV = 2,69% 

(**) - Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

pelo Teste F. 

(ns) No significativo. 

47. 



48.  

QUADRO 8 - Analise da Variancia dos dados originais de conta  

gem  (transformados para  ix  -I- 1 ) de tiririca (C. 

rotundus, L.) 15 dias ap6s  a aplicagao do glypho- 

sate no  campo  de experimentagao do DNOCS,  Pente-

coste - Ceara. 

FONTE DE 
VARIAÇÃO  

GL SQ  QM 

Regressao Linear 1 168,0455 168,0455** 

Regresso Quadratica 1 34,0807 34,0807** 

Regresso Cribica 1 9,6140 9,6140** 

Desvios da Regressao 3 1,4505 0,4835ns  

(TRATAMENTOS) (6) (213,1907) 35,5317** 

BLOCOS 3 5,7280 1,9093* 

RESÍDUO 18 7,8790 0,4377 

TOTAL 27 226,7980 

CV = 16,33% 

- Significativo ao nível 

pelo Teste F. 

Significativo ao nível 

pelo Teste F. 

(ns) - Nao significativo. 

(* ) de 5% de probabilidade 

de 1% de probabilidade 



QUADRO 9 - Analise da Variancia 

nais) de tiririca (C. 

a aplicagao do glyphosate 

çao do DNOCS, Pentecoste 

do peso fresco 

rotundus, L.) 

49.  

(dados origi- 

15 dias apacis 

de experimenta no campo 

- Ceara. 

FONTE DE 
VARIAÇÃO  

GL SQ QM  

Regresso Linear 1 1658,5803 1658,5803** 

Regresso Quadratica 1 749,4144 749,4144**  

Regress-ao Clibica 1 270,6817 270.6817** 

Regressao Quartica 1 56,6464 56,6464** 

Desvios da Regresso 2 3,5458 1,7729ns 
, 

(TRATAMENTOS) (6) (2738,8686) 456,4781** 

BLOCOS 3 57,3639 19 9 1213ns 

RESÍDUO 18 122,6286 6,8127 

TOTAL 27 2918,8611 

CV = 38,04% 

(**) - Significativo ao nivel de 1% de probabilida 

de pelo Teste F. 

(ns) No significativo. 



50. 

QUADRO 10 - Analise da Variancia relativa a Avaliaçlp Visual 

de ocorrancia de tiririca (C. rotundus, L.) 15 

dias ap6s a aplicação do glyphosate no  "Campus"  

do Centro de Ciancias Agrarias (CCA) da U.F.C. 

Fortaleza - Ceara. 

FONTE DE 
VARIAÇÃO  

GL SQ QM  

TRATAMENTOS 6 325,3572 

BLOCOS 3 0,0268 

RESÍDUO 18 5,7857 

54,2262** 

0,0089ns  

0,3214 

TOTAL 27 331,1697 

CV = 7,37% 

(**) - Significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

pelo Teste F. 

(ns) - No significativo. 



GL 
FONTE DE 
VARIAÇÃO  

SQ QM  

27 186,8209 TOTAL 

51.  

QUADRO 11 - Analise da Variancia dos dados originais de con- 

tagem (transformados para  ix  + ) de tiririca 

(C. rotundus, L.) 15 dias apos a aplicaçao do 

glyphosate no  "Campus"  do Centro de Cia'ncias Agra 

rias (CCA) da UFC Fortaleza - Ceara. 

Regresso Linear 1 119,4602 119,4602** 

Regresso Quadratica 1 45,6955 45,6955** 

Regresso Cilbica 1 5,5488 5,5488* 
_ 

Desvios da Regressão 3 0,2150 0,0717ns 

(TRATAMENTOS) (6) (170,9195) 28,4866** 

BLOCOS 3 2,2924 0,7641ns 

RESÍDUO 18 13,6090 0,7560 

CV = 29,17% 

(* ) - Significativo ao nIvel de 5% de probabilidade 

pelo Teste F. 

(**) -  Significative  ao nível de 1% de probabilidade 

pelo Teste F. 

(no) - No significativo. 



GL 
FONTE DE 
VARIAÇÃO  

SQ QM  

6 

3 

18 

286,7522 

0,1843 

1,1907 

47,7920** 

0,0614ns 

0,0661 

TRATAMENTOS 

BLOCOS 

RESÍDUO 

27 2889 1272 TOTAL 

52.  

QUADRO 12 - Analise da Varia.ncia relativa a Avaliaço Visual 

de ocorrancia de tiririca (C. rotundus, L.) 15 

dias ap6s a aplicaço do glyphosate na Fazenda 

Experimental do Vale do Curil - Pentecoste-Ceara. 

CV = 3,47% 

(**) Significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

pelo Teste F. 

(ns) - No significativo. 



GL 
FONTE DE 
VARIAÇÃO  

SQ QM 

27 418,6338 TOTAL 

53.  

QUADRO 13 - Analise da Variancia dos dados originais de con- 

tagem (transformados para /X 1') de tiririca 

(C. rotundus, L.) 15 dias apos a aplicaçao do 

gliphosate na Fazenda Experimental do Vale do Curu, 

Pentecoste-Ceara. 

Regress-a° Linear 1 339,1608 339,1608** 

Regressão Quadratica 1 59,7586 59,7586** 

Regresso Ciibica 1 4,4033 4,4033* 

Desvios da Regresso 3 0,0711 0,0237ns 

(TRATAMENTOS) (6) (403,3938) 67,2323 

BLOCOS 3 5,1860 1,7287ns 

RESÍDUO 18 10,0540 

CV = 12,14% 

(* ) Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

pelo Teste F. 

(**) Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

pelo Teste F. 

(ns) - No significativo. 



QUADRO 14 - Analise da Variancia relativa a Avaliaç7s- Visual 

de ocorrancia de tiririca (C. rotundus, L.) 3C 

dias apOs a aplicação do glyphosate no campo de 

experimentagio do DNOCS, Pentecoste-Ceara. 

FONTE DE 
VARIAÇÃO  

GL SQ QM  

TRATAMENTOS 6 268,5150 44,7525** 

BLOCOS 3 0,0771 0,0257ns  

RESfDUO 18 1,7679 0,0982 

TOTAL -27 270,3600 

CV = 4,23% 

(**) - Significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

pelo Teste F. 

(ns) - Não significativo. 



55.  

QUADRO 15 - Analise da Variancia dos dados originais de con-

tagem (transformados para  ix  4. 1') de tiririca 

(C. rotundus, L.) 30 dias apos a aplicaçao do 

glyphosate no campo de experimentaçao do DNOCS, 

Pentecoste-Ceara. 

FONTE DE 
GL SQ 

VARIAÇÃO  QM  

Regressão Linear 1 75,8674 75,8674** 

Regresso Quadratica 1 7,4465 7,4465** 

Desvios da Regresso 4 3,5299 0,8825ns  

(TRATAMENTOS) ''' (6) (86,8438) 14,4740** 

BLOCOS 3 0,3669 0,1223n5  

RESÍDUO 18 10,3974 0,5776 

TOTAL 27 97,6081 

CV = 20,48% 

(**) - Significativo ao nivel de 

pelo Teste F. 

(ns) - No significativo. 

1% de probabilidade 



56.  

QUADRO 16 - Analise da Variancia do peso fresco (dados origi 

nais) de tiririca (C. rotundus, L.) 30 dias apiis 

a aplicação do glyphosate no campo de experimen-

tagao do DNOCS, Pentecoste-Ceara. 

FONTE DE 
VARIAÇÃO  

GL SQ  

Regressão Linear 1 488,4751 

Regressão Quadratica 1 115,1514 

Regresso Cubica 1 23,0105 
-  

Desvios da Regressão 3 7,4766  

488,4751** 

115,1514** 

23,0105* 

2,4922ns  

(TRATAMENTOS) (6) (634,1136) 105,6856** 

BLOCOS 3 9,9868 39 3289ns 

RESÍDUO 18 83,7607 4,6534 

TOTAL 27 727,8611 

CV = 45,18% 

(* ) - Significativo ao nivel de 5% de probabilidade 

pelo Teste F. 

(**) - Significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

pelo Teste F. 

(ns) - No significativo. 



GL 
FONTE DE 
VARIAÇÃO  

SQ QM  

6 

3 

18 

285,4493 

0,7782 

1,6993 

47,5749** 

0,2594ns 

TRATAMENTOS 

BLOCOS 

RESÍDUO 

TOTAL 27 

CV = 4,03% 

287,9268 

QUADRO 17 - Analise da Variancia relativa a Avaliaço Visual 
- 

de ocorrencia de tiririca (C. rotundus, L.) 30 

dias ap6s a aplicaçao do glyphosate no  "Campus"  

do Centro de Cia'ncias Agrarias (CCA) da U.F,C., 

Fortaleza-Ceara. 

(**) - Significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

pelo Teste F. 

(ns) - No significativo. 



1') de tiririca tagem (transformados para Vx 4- 

GL 
FONTE DE 
VARIAÇÃO  

SQ QM  

27 135,5649 TOTAL 

58.  

QUADRO 18 - Analise da Variancia dos dados originais de con- 

(C. rotundus, L.) 30 dias ap6s a aplicaçao do 

glyphos ate no  "Campus"  do Centro de Cia.ncias Agra 

rias (CCA) da UFC, Fortaleza - Ceara. 

Regresso Linear 1 74,6216 74,6216**  

Regress-Ao Quadratica 1 21,9301 21,9301** 

Regresso CUbica 1 7,5152 7,5152* 

Desvios da  Regress-Ao 3 3,0494 1,0164ns 

(TRATAMENTOS) (6) (107,1163) 17,8527** 

BLOCOS 3 11,1901 3,7300* 

RESÍDUO 18 17,2585 0,9588 

CV = 24,05% 

(* ) - Significativo ao nivel de 5% de probabilidade 

pelo Teste F. 

(**) - Significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

pelo Teste F. 

(ns) No significativo. 



59.  

QUADRO 19 - Anlise da Vari.ancia relativa a Avaliação Visual 

de ocorre-ncia de tiririca (C. rotundus, L.) 30 

dias apOs a aplicaç-ão do glyphosate na Fazenda 

Experimental do Vale do  Cur,  Pentecoste-Cear. 

FONTE DE 
VARIAÇÃO  

GL SQ QM  

TRATAMENTOS 6 140,1743 23,3624** 

BLOCOS 3 0,1640 0,0547ns 

RESTDUO 18 2,0086 0,1116 

TOTAL 2.7 142,3469 

CV = 6 ,27% 

(**) - Significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

pelo Teste F. 

(ns) N-a..o significativo. 



60.  

QUADRO 20 - Analise da Variancia dos dados originais de con-

tagem (transformados para Vx + 1') de tiririca 

(C. rotundus, L.) 30 dias ap8s a aplicagao do 

glyphosate na Fazenda Experimental do Vale do Cu 

Pentecoste - Ceara.  

FONTE DE 
VARIAÇÃO 

CL SQ QM 

Regressao Linear 1 144,1223 144,1223** 

Regresso Quadratica 1 68,0310 68,0310** 

Regresso Clibica 1 24,5633 24,5633** 

Regresso Quartica , 1 3,7840 3,7840** 

Desvios da Regressao 2 0,2493 0,1246 s 

(TRATAMENTOS) (6) (240,7499) 40,1250** 

BLOCOS 3 1,8252 0,6084ns  

RESÍDUO 18 7,7365 0,4298 

TOTAL 27 250,3116 

CV= 9,1% 

(**) - Significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

pelo Teste F. 

(ns) - No significativo. 
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