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CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DURANTE O CICLO DA CULTURA DO TRIGO, EM DOURADOS, MS, 
SAFRA 1991 

A Fig. 1 mostra a precipitaço pluviom&trica mensal ocorrida em 1991, 
comparada mdia mensal do perÍodo de 1972/90. Em fevereiro e março, meses 
que antecedem a semeadura do trigo, a precipitaço foi bem menor que a m&lia 
hist&rica. Em abril, a precipitaço de 93 mm foi suficiente para possibili-
tar a semeadura e a emergancia das plantas, nias no para repor o dficit hÍ-
drico, que foi reestabelecido somente em maio e junho. Isso resultou no es-
tabelecimento deficiente da cultura do trigo, que teve maior &rea semeada 
no mas de abril. Deve-se salientar que os primeiros 60 dias ap&s a semeadura 
tm importancia vital, para se obter altas produtividades. 

Quanto 	temperatura (Fig. 2), nota-se que sempre a m&dia mensal de 1991 
foi maior que a m&dia do perÍodo 1972/90. As temperaturasmÍnima e m&xima 
nos meses iniciais do desenvolvimento do trigo (abril e maio) foram tambm 
superiores a da série hist6rica, configurando um ano mais quente e desfavo-
rve1 para o desenvolvimento do trigo. Ocorreu geada fraca no dia 23.7 e mo-
derada no dia 24.7, quando a temperatura mÍnima do ar atingiu 2,6 e 2,0°C, 
respectivamente. 
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PROJETO 004.89.005-9 - INTRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE GERMOPLASMA DE TRIGO PARA SO-
LOS COM E SEM ALUMÍNIO TÓXICO DE MATO GROSSO DO SUL 

1. CRIAÇÃO  DE LINHAGENS DE TRIGO PARA AS CONDIÇÕES DE SOLOS SOB CERRADOS E 

CAMPOS LIMPOS 

Joaquim Soares Sobrinho', Pedro Luiz Scheeren 2  e 
Luiz Alberto Staut' 

1.1. Inttoduço 

Sob a denominaçao de cerrados e campos limpos existe uma vasta rea em 
Mato Grosso do Sul, cerca de 21 milhes de hectares, onde predominam os La-
tossolos Vermelho-Amarelo lico (LVa), Vermelho-Escuro distr6fico (LEd) e 
Roxo distr'fico (LRd). Esses solos caracterizam-se por apresentar elevados 
teores de &xido de ferro, titanio e mangans, so pobres em fsforo e mat&-
ria org&iica, e apresentam acidez elevada. 

Essa £rea, no per{odõ mais quente do ano, 	ocupada com pecuria extensi- 

va e culturas anuais, tais como milho, soja, arroz e algodão. No perÍodo de 
inverno as alternativas sao poucas, destacando-se o trigo, geralmente semea-
do logo ap&s a colheita da soja. 

Apesar da cultura do trigo enfrentar problemas conjunturais, em Mato Gros-
so do Sul existe rea diponÍve1 para sua expanso. Atualmente, com apenas 
cerca de 200 mil »ectares, o Estado esta longe de esgotar seu potencial tri-
ticola, cerca de 1,5 milhao de hectares utilizados com soja. 

Al&m dos problemas de ordem polÍtica, a cultura do trigo encontra difi-
culdades com relaçao acidez do solo, ocãrr4ncia de seca, temperaturas ele-
vadas, geadas no florescimento, e no muito raro, chuvas na &poca da colhei-

ta. 

1.2. Objetivos 

Na tentativa de minimizar a aç&o desses fatores adversos a cultura dotri-
go e torna-la uma alternativa de maiores possibilidades de retorno econ6mi-

co, procura-se: 
a) criar e identificar gentipos adaptados em solos de menor fertilidade 

e com a presença de alumÍnio txico; 

b) criar gen&tipos mais resistentes as pragas (Schizaphis raminwn) 	e 

doenças; 

c) identificar germoplasmas melhor adaptados a essas condiç3es, que pos- 

1 Eng.-Agr., M.Sc., CRU N2 23980/D-MG, Visto 5005-MS, EPIBRAPA-UEPAE de Dourados, Caixa Postal 

661, 79800 - Dourados, lis. 
2 Eng.-Agr., Ph.D., CAÍA n2 13890/D-RS, EMBRAPA-CNPT, Caixa Postal 569, 99001-passo Fundo, AS. 

Eng.-Agr., CAÍA ri9 1175/O-lis, EMBRAPA-UEPAE de Dourados. 
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sam ser utilizados nos cruzamentos programados; 
d) melhorar as cultivares existentes, tornando-as mais competitivas e 

adaptadas. 

1.3. Metodologia 

Os trabalhos foram conduzidos na EMBRAPA-UEPAE de Dourados, em LRd, tex-
tura argilosa, fase campo, corrigido, e em Ponta Por, em L.atossolo Verme-
lho-Escuro &lico, textura mdia, fase campo. 

A semeadura iniciou-se no dia 12, prolongando-se at 23.4.91, em Doura-

dos, e no inÍcio do ms de maio em Ponta pora. 
O programa consiste na obtenço de novas cultivares de trigo, atravs da 

introduço ou da hibridaço. No primeiro caso, os gentipos so avaliados em 
coleçes constituÍdas de materiais de origem nacional e internacional. Sao 
tambm introduzidas populaçBes segregantes de outros paÍses, atravs do Cen-
tro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT). No segundo caso, os cruzamentos 
5a0 feitos na tJEPAE de Dourados e no CNPT, e as pupulaç6es E' 2  enviadas a 
Dourados. A partir daÍ faz-se, na maioria dos casos, seleçao genealcgica nas 
populaçGes segregantes at& sua homozigoze, o que ocorre, normalmente, nas 

geraç6es F. a F 8 . Aps a fixaço de uma nova linhagem, a mesma & testada em 
parcelas maiores, onde & comparada com testemunhas semeadas, sistematicamen-
te, a cada dez ou 20 parcelas. Alm das caracterÍsticas observadas no campo, 
o rendimento de grãos das linhagens reunidas em 1991 foi comparado com a m-
dia de todas as parcelas, menos o desvio padro (X-r ), onde X representa 

- 

a media e 	o desvio padrao. 
As seleç6es em populaç5es tolerantes ao A2 3  t6xico so feitas em Ponta 

pora, onde os solos sao naturalmente &cidos. 

1.4. Resultados 

O ano de 1991 caracterizou-se como favorve1 ao cultivo de inverno, com 
boa disponibilidade de &gua (chuvas) nos meses de abril, maio e junho, pe-
rÍodo correspondente ao estabelecimento da cultura. Nos meses de julho e 
agosto houve pouca chuva (apenas 36,2 mm), o que pode ter acarretado pequeno 
prejuÍzo na fase de enchimento de gros. Os meses de setembro e outubro fo-
ram de boa precipitaço, porm sem causar transtornos por ocasiao da colhei-

ta. 
As geadas no prejudicaram o experimento em 1991. 
N&o houve condiç6es favor&veis para o estabelecimento de 	enfermidades, 

ocorrendo queimas de folha (bacterioses e helmintosporiose) em nÍveis de m&-
dio a baixo. A brusone, apesar da alta incidncia, ocorreu num perÍodo muito 
curto, o que, possivelmente, possibilitou o escape de muitos gen&tipos. 

Os maiores problemas ficaram por conta do número de plantas abaixo do es-
perado, o que, provavelmente, est& associado aos danos causados as sementes 
pelas chuvas na colheita do ano anterior e pelo possÍvel efeito alelop&tico 
dos restos da cultura do milho existentes na &rea, sobre a germinaçao e de- 
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senvolvimento inicial do trigo (Guenzi et ai. 1962 e 1967, flice 1984). 
Das 2.074 parcelas semeadas restaram 1.273 plantas aps a seieçao degr&os 

(Tabela 1). O Índice de seleço decresceu medida que se avançou a geração, 
isso se explica pela menor variabilidade obtida seleço aps seleço. A Ta-
bela 1 mostra, tambm, que a popu1aço F. recomendada para solo de mata e 
que foi semeada no campo, apresentou Índice de seleço relativSente maior 
do que o material do prtprio campo. Isso foi feito com aqueles cruzamentos 
em que, pelo menos, um dos pais envolvido no cruzamento teria bom comporta-
mento na condiço de campo, com a finalidade de selecionar material com maior 
potencial de rendimento, para essa condiço. 

Na Tabela 2 encontram-se os resultados relativos obtenço de novas li-
nhagens. Foram fixadas 25 linhagens em geraç6es avançadas (F 6  a F 10 ) e se-
lecionadas outras 123 em coleçSes de linhagens introduzidas. Das 295 linha-
gens testadas em parcelas maiores (cinco fileiras de 5,00 m de comprimento) 
foram selecionadas 93, ap6s as seleçSes efetuadas no campo, atravs doaspec-
to e do rendimento de gros. Essas 93 linhagens tiveram rendimento acima de 
1.398 kg/ha, ou seja, igual mdia de todas as parcelas, menos o desvio pa-
dro ( - 

Na Tabela 3 encontra-se uma relaçao dos cruzamentos que proporcionaram o 
maior número de plantas selecionadas, com destaque pai-a PF 87172/PF 86521 e 
PF 86329/PF 8763 na geraço F,. - 

Na Tabela 4 encontram-se os resultados obtidos em Ponta Por. Nas popula-
çes conduzidas de forma massal foram selecionadas, atravs do aspecto e do 
rendimento de gros, apenas aquelas com mais de 1.658 e 1.614 kg/ha, respec-
tivamente, tolerantes a seca e ao alumÍnio. 

1.5. ConclusBes 

Os resultados permitiram as seguintes concluses: 
a) a germinaço e o desenvolvimento inicial do trigo foram prejudicados 

pela palha de milho do cultivo anterior; 
b) o número de plantas selecionadas diminuiu com o avanço das geraç3es; 

c) foram reunidas 93 linhagens com rendimentos acima de 1.398 kg/ha. 

1,6. Agradecimentos 
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TABELA 1. NGmero de parcelas semeadas, de plantas selecionadas no campo e 
atravs do grao e Índice de seleç&o, em linhagens de trigo, em 
Latossolo Roxo distrfico. EMBRAPA—UEPAE de Dourados, MS, 1991. 

Populaço a 
NPS 

NGrnero 

sc' 

de plantas 

SGC 

d 
IS 

171 606 381 2,23 

102 147 91 0,89 

498 401 293 0,59 

F ½ 	(Mxico) 60 26 22 0,37 

F k  (mata/campo) 47 29 26 0,55 

F 5 	(Mxico) 30 33 30 1,00 

806 445 321 0,40 

F 1  360 366 109 0,30 

Total 2.074 2.053 1.273 0,61 

a Numero de parcelas semeadas. 
à 
Selecionadas no campo. 

C 
Selecionadas atravs do grao. 

d. - 	NP-LSG 
Indice de seleçao = NPS 
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TABELA 4. Número de parcelas semeadas, de plantas selecionadas no campo e 
atravs do grao e Índice de seleço, em linhagens de trigo, em 
Latossolo Vermelho-Escuro &ico, em Ponta Por, ?45. Et4BRAPA-UEPAE 

de Dourados, MS, 1991. 

	

Número de plantas 	
d 

Populaço 	 NPS 	
SGC 	

IS 

----------- - ----------------- Seleço individual-- ----------- - --- - 

F. com  resistncia seca 	 506 	645 	 410 	0,81 

F. com  resistncia ao A-t' 	224 	220 	 149 	0,66 

--------------------------Seleço massal ------------------------------- 

F, com resistncia 	secae 	23 	 19 	0,83 

F com resistncia ao A-Use 	13 	 - 	 11 	0,85 

a Número deparcelas semeadas. 

Selecionadas no campo. 
C 
Selecionadas atravs do gro. 

d - 	 NPLSG 
Indice de seleçao = NPS 

e Conduzido com teste de rendimento. 
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2. CRIAÇÃO DE LINHAGENS DE TRIGO PARA AS CONDIÇÕES DE SOLOS DE MATA 

Joaquim Soares Sobrinho', Pedro Luiz Scheeren e 
Luis Alberto Staut 3  

2.1. Introduçao 

Os solos de alta fertilidade, normalmente representados pelo Latossolo 
Roxo eutr&fico (LBe), sao vulgarmente chamados de solos de mata. Acredita-se 
que o estado de Mato Grosso do Sul possui cerca de 400 mil hectares de solos 
com essa característica, j& incorporados ao processo produtivo agropecurio. 
O trigo, nos Gltimos anos, tem-se concentrado nessas areas, onde os custos 
para a implantaço da lavoura e os riscos de insucessos sao bastante reduzi-
dos 

Para esse tipo de solo, de alta fertilidade e sem problemas de toxicida-
de de A1 43 , deseja-se cultivares bern adaptadas, de alto potencial produti-
vo, resistentes a pragas e doenças. 

2.2. Metodologia 

Os trabalhos forhm conduzidos na EMBRAPA-UEPAE de Dourados, em solos j& 
corrigidos, eemIndpo1is,em LHe, de propriedade da Cooperativa Agrícola de 
Cotia - Cooperativa Central (CAC-CC). 

A semeadura iniciou dia 17 na UEPAE de Dourados e dia 23 em Indápolis, 
prolongando-se at& 27.4.91. 

o programa consiste na obtenço de novas cultivares de trigo, atrav&s da 
introduçao e da hibridaç&o. No primeiro caso, os gen6tipos so avaliados 
atravs de coleçSes constituídas de materiais de origem nacional e interna-
cional. So tambm introduzidas populaçSes segregantes de outros palses, 
atrav&s do Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT). No segundo caso, os 
cruzamentos so feitos tanto na UEPAE de Dourados quanto no CNPT, e as popu-
laçSes F 2  enviadas a Dourados. A partir dai, na maioria dos casos, faz-se 
seleção geneal&gica nas populaç5es ségregantes at& sua homozigose, o que 
ocorre, normalmente, nas geraç6es F. a E,. Apcs a fixaço de uma nova linha-
gem, a mesma & testada em parcelas maiores, onde & comparada com testemunhas 
semeadas, sistematicarnente, a cada dez ou 20 parcelas. Al&m das caracterÍs-
ticas observadas no campo, os rendimentos das linhagens reunidas em 1991 fo-
ram comparados com a m&dia de todas as parcelas, menos o desvio padrao 

(x - t_ 1 ), onde X representa a mèdia e r 11  o desvio padrao. 

Eng.-Agr., M.Sc., CREA nQ 23980/D-M6, Visto 5006-lis, EMBRAPA-UEPAE de Dourados, Caixa Postal 

661, 79800 - Dourados, liS. 
2  Eng.-Agr., Ph.D., CREA nQ 13890/0-RS, EMBRAPA-CNPT, Caixa Postal 559, 99001 - Passo Fundo, RS, 

ng.-Agr., CREA n2 1175/D-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados. 
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Nos pr&ximos anos, a ihtenção & ter o programa voltado praticamente para 
a introdução de gen&tipos, isso devido ao número já considerável de cultiva-
res recomendadas para essa condição e pela facilidade em encontrar material 
adaptado. 

2.3. Resultados 

O ano de 1991 caracterizou-se como favorável ao cultivo de inverno, com 
boa dispon.bilidade de água (chuvas) nos meses de abril, maio e junho, pe-
rÍodo correspondente ao estabelecimento da cultura. Nos meses de julho e 
agosto houve pouca chuva (apenas 36,2 mm), o que, possivelmente, não trouxe 
prejuÍzo nesse tipo de solo. 

Os meses de setembro e outubro foram de boa precipitação, por&m, sem cau-
sar transtornos por Ocasião da colheita. As geadas não prejudicaram o expe-

rimento em 1991. 
As queimas de folha (bacterioses e helmintosporiose) e brusone foram as 

enfermidades incidentes, com maior intensidade da última, por&m num perÍodo 
muito curto, o que possivelmente possibilitou o escape de muitos genStipos. 

Os resultados da Tabla 1 foram obtidos em área da UEPAE de Dourados, em 
Latossolo Roxo originalmente distr&fico, por&m atualmente com bom nÍvel de 
fertilidade. Foram semeadas 1.556 parcelas, populaçSes segregantes para re-
sist&ncia Schizczphis granhinum e à helmintosporiose, tolerância às condi-
çSes semi-áridas, quentes e à seca, das quais foram selecionadas 1.262 plan-
tas. 

Os altos índices de seleção obtidos nas populaç6es para resistancia à se-
ca, a S. graminurn e à helmintosporiose, possivelmente estejam associados à 
reduzida presença dos agentes responsáveis pela ocorrncia desses fenSmenoo. 

Na Tabela 2 encontram-se os resultados relativos às coleçSes de linhagens 
introduzidas e às novas linhagens (parcelas de observação). Foram reunidas 
nove linhagens resistentes à S. graminwn, 16 outras na geração F. e oito na 
geração F 7 . Os maiores Índices de seleção foram obtidos nas coleçGes intro-
duzidas do Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados (CPAC), Organização 
das Cooperativas do Estado do Paraná (OCEPAR), Linhas Avançadas do Cone Sul 
(LACOS) e nas novas linhagens de Dourados. 

De um total de 204 linhagens, foram selecionadas 68 com rendimentos de 
grãos acima de 3.168 kg/ha, o equivalente à m&dia de todas as parcelas menos 
o desvio padrão ( - 

Na Tabela 3 encontra-se uma relação de cruzamentos onde foi selecionado o 
maior número de plantas, destacando-se as combinaç5es OC 868/PF 86451 na ge-
ração F, e BR 12*2/3/JUP 73*3//LV*5/AGA/4/BR 36, na geração F 6 , para resis-
tncia a S. ra'ninwn. 
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2.4. conclus6es 

- Nao houve limitaç6es ao desenvolvimento do trigo. 
- Foram selecionadas 68 linhagens .com rendimento de grãos acima de 

3.168 kg/ha, para os ensaios preliminares de 1992. 

2.5. Agradecimentos 

Os autores agradecem equipe de apoio, constituÍda por Jemir Franco, N-
lio Francisco Alcal& e Antonio Francisco da Costa, pelo auxIlio prestado da-
rante a realizaço do trabalho e Cooperativa AgrÍcola de Cotia - Coopera-
tiva Central (CAC-CC), pela concesso da .rea. 
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TABELA 3. Relaçao dos cruzamentos em linhagens de trigo com maiores prognies 
selecionadas em Latossolo Roxo eutrfico. EMBRAPA—UEPAE de Doura-
dos, MS, 1991. 

Geraço Cruzamento NP2SCa NP2SGb 

E 2  

F.  (Resistente 	'a Schi- BR 26/ER 36 29 17 

zanhis 	graminum) PE 86918218R  361/PE 87114 12 7 

BR 23/BR 36 36 21 

CEP 21/8R 36 15 13 

E 3  (Áreas semi4ridas) KAU "S"/a/ANA/MAYA//TAN "Si' 6 6 

OAU "S"/a/ANA/MAYA//TAN 115" 6 6 

E 3  (Áreas quentes) SHANGAI 	7/SERI11VEE "S"/MYNA "5" 8 6 

NIG 8319/PGO 6 5 

0C 868/PE 86451 61 43 

COKER/CEP 14//SERI 82 37 29 

E,, (Resistente 	'a seca) AU/SPRW "S"14/88//CHR/P1/3/NAPO E/5/VEE 	t 7 11 9 

VEE 	. 5 "S"/LAP 878 PATACON 	INTA 11 7 

F. (Resistente 	'a KEA "S"/VEE "5" 14 10 

helmintosporiose) MILO 4.61SER! 14 8 

E,, (México) ANA 75/PE 831441/PE 83144 14 4 

BR 18/JAPAR 61/PE 801034 15 8 

BR 17/PE 801034 18 12 

PE 856161/PE 83144/BR 12 17 12 

E (México) ANA 75/Pr 833491/ANA 75/n'r 40476 11 lo 

E GLENS0N Bi/PE 83753 28 17 

BR 	17/CPU 8//BR ii/pr 801034 19 15 

F (Resistente 	'a 	S. OR 	12213/JUP 73*3//LV*5/AGA/4/BR  36 60 42 
graminum) BR 36/3/BR 35*2//BR 14*2/LARGO 58 34 

NP2SC - Ntmero de plantas selecionadas no campo. 

NPJSG - ntmero de plantas selecionadas atravs do grão. 
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PROJETO 004.87.016-8 - COMPETIÇÂO DE CULTIVARES DE TRIGO NA REGIÃO SUL DE 
MATO GROSSO DO SUL 

As cultivares de trigo recomendadas para o Mato Grosso do Sul so, na sua 

grande maioria, suscetÍveis a doenças; a1m disso, as variedades de origem 
mexicana s&o tambm sensÍveis presença de A-L' no solo, o que inviabiliza 
o cultivo das mesmas em Latossolo Roxo distr6fico (LRd). 

O presente projeto tem por objetivo avaliar o comportamento de linhagens 
e cultivares de trigo quanto ao potencial de rendimento de gros, resistn-
cia a doenças e outras caracterÍsticas agron&nicas desej&veis, tanto em LRd 
como em Latossolo Roxo eutr&fico (LHe). 

As linhagens e cultivares obtidas pela EMBRAPA-UEPAE de Dourados, atrav&s 
dos projetos de melhoramento de plantas, so testadas em experimentos de com-
petiçao, em comparaço com as cultivares padres, que em LRd foram 31-1 1146, 
3H 20-Guat6, IAC 5-Maringá e IAC 13-Lorena, e em LHe, Anahuac, 3H 18-Terena, 
3H 30-Cadiu&u e 311 36-lanomami. A experimentaço constituÍda dos nÍveis: 
Preliminar, Intermedi&rio, Final e Estadual de Cultivares. 

1. ENSAIOS PRELIMINARES DE GENóTIPOS DE TRIGO PARA SOLOS DE ALTA FERTILIDA-
DE 

Joaquim Soares Sobrinho', Pedro Luiz Scheeren2  e 
Luiz Alberto Staut 3  

1.1. Introduço 

O sucesso do produtor em qualquer atividade agrÍcola est& associado & fa-
se de planejamento, oportunidade em que fará as suas opç6es por este ou aque-
le fator de produço. Entre os vrios fatores, cultivar &, talvez, um dos 
mais importantes. A pesquisa, com base na importancia assumida pelas culti-
vares, tem procurado colocar disposiço dos produtores gentipos cada vez 
mais adaptados. 

No Mato Grosso do Sul existem ambientes bastante distintos no que se re-
fere a solo para a cultura do trigo, parte da &rea representada pelo solo de 
mata e outra pelos cerrados e campos limpos. No primeiro caso, os solos de 
alta fertilidade e sem a presença de alumínio necessitam de cultivares com 
alto potencial de rendimento, estatura baixa, boa adaptaço e resistncia a 
pragas e doenças. 

Com base nas caracterÍsticas desse ambiente, a UEPAE de Dourados tem pro- 

Eng.-Agr., M.Sc., CREA n2 23980/D-MG, Visto 5006-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados, Caixa Postal 

661 - 79800 - Dourados, MS. 
2 Eng,-Agr., Ph.D., CREA nQ 13890/D-RS, EMBRAPA-CNPT, Caixa Postal 569, 99001 - Passo Fundo, 

RS. 

Eng.-Agr., CREA n2 1175/0-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados. 
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curado criar e identificar gen&tipos que tragam ganhos financeiros ao produ- 
tor, atravs do programa de melhoramento e experimentaço. A fase preliminar 
a primeira triagem que as linhagens sofrem ap6s sua criaço ou introduçao, 

já com testes de rendimento. 

1.2. Objetivo 

Submeter todas as linhagens, criadas e introduzidas, última fasedeava-
liaç&o, em maior número de locais, antes de serem repassadas rede oficial 

de experimentaçao. 

1.3. Metodologia 

Os ensaios foram instalados em LRe, no distrito de Indpolis, municÍpio 
de Dourados, no final do ms de abril. 

Os 171 gentipos foram distribuÍdos em Ensaios Preliminares de Linhagens 
de Trigo (EPL's D, E, F, G e PF) de primeiro ano, e EPL - B de segundo ano, 
de acordo com a &poca de sua criaço ou introduçao. Em ambos os casos foi 
utilizado o delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetiç6es. As par-
celas foram constituÍdas de quatro fileiras de 5,00 m de comprimento. 

O comportamento dos gentipos foi avaliado atravs do ciclo, reaço s 
doenças e tipo agronSmico, al&m das determinaçBes de rendimento, pesos do 

hectolitro e de mil sementes. 
A colheita foi feita em agosto, utilizando-se as quatro fileiras da par-

cela, com o objetivo de obter maior quantidade de sementes. 

1.4. Resultados 

As plantas de trigo tiveram bom desenvolvimento em funço das condiç6es 
climticas registradas durante o ciclo. As chuvas ocorreram em quantidade e 
distribuiçao favorveis em abril, maio e junho, para em seguida, julho e 
agosto, escassearem, coincidindo com o perÍodo de baixa necessidade de £gua. 
As geadas no prejudicaram o experimento em 1991. 

As pequenas limitaçes ficaram por conta da incidncia de queima de fo-

lhas (bacterioses e helmintosporiose), da brusone e das altas temperaturas. 
A brusone teve uma alta incidncia, porm em um perÍodo muito curto, o que 
possibilitou o escape de muitos gen&tipos. 

1.4.1. Ensaios Preliminares de Primeiro Ano (EPL's lÊ Ano) 

Os resultados dos EPL's 1 2  Ano encontram-se nas Tabelas 1 a 5. No EPL l 
Ano - PF, constituÍdo de linhagens criadas pelo Centro Nacional de Pesquisa 
de Trigo (CNPT), foram selecionadas as linhagens PF 89602, PF 89601, 
PF 889230, PF 89455, PF 89599, PF 89330 e PF 89373, que superaram o rendi-
mento mdio (2.913 kg/ha) das padr3es Anahuac, BR 30-Cadiu&u, BEl 18-Terena e 
BEl 11-Guarani, em 3 a 22 %. Foram selecionadas linhagens de ciclo precoce 
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a m&lio e de porte baixo a mdio. 
As linhagens PF 889212 e PF 89456 foram eliminadas por apresentarem-se 

muito tardias, enquanto a linhagem PF 889231 no teve bom tipo agron3mico. 
Na Tabela 2 encontram-se os resultados do EPL 12 Ano - O, constituÍdo por 

linhagens criadas pela UEPAE de Dourados. Foram selecionadas as linhagens 
GO 907, GO 9012, GO 905, GO 902, GO 9010, GO 9015, GD 909, Go 9014, GO 903 e 
GO 901, onde apenas a GO 907 teve rendimento igual m&lia das cultivares 
padres (3.081 kg/ha). As outras linhagens tiveram rendimentos inferiores, 
porem apresentaram ciclo precoce a médio e altura baixa m&dia, exceçao 
de GO 9012, considerada alta. 

Os resultados do EPL 12 Ano - E encontram-se na Tabela 3, onde foram se-
lecionadas as linhagens MS 904, GO 9013, MS 906, IA 893, PF 87936 e IA 8910, 
com rendimentos at 6 % superiores & mdia (2.964 kg/ha) das cultivares pa-
dr6e5. As linhagens 115 904, GO 9013 e MS 906 apresentaram rendimentos infe-
riores m&dia das padr6es, mas possuem outras características 	interessan- 
tes. Todos esses genitipos sao de ciclo precoce a mdio e de altura baixa 
mdia, 	exceço de 113 906, considerada alta. 

No EPL 1 2  Ano - F (Tabela 4), foram selecionadas as linhagens GO 8933, 
PF 87263, GO 8930, GO 8932, PF 87937, GO 8923, PF 87766, PF 879013, lIS 891, 
PF 85763, GO 8922, PF 87936, PF 87940 e lIS 895, que superaram a m&dia (3.052 
kg/ha) das padrSes EH 36-lanomami, Anahuac, EH 11-Guarani e EH 17-Caiu, em 
3 a 23 %. Todos esses gen&tipos sao de altura baixa mdia e ciclo precoce 
a mdio, exceço de PF 87937, PF 85763 e PF 87936, de ciclo mdio a tar-
dio. 

Na Tabela 5 encontram-se os resultados obtidos no EPL 1 2  Ano - G, compos- 
to de 25 linhagens "PF", das quais foram selecionadas PF 88287, 	PF 88769, 
PF 88292, PF 88275, PF 88758, PF 88763, PF 88759, PF 88703 e PF 88288, 	com 
rendimentos variando de -8 a 10 % em relaçao a mdia das cultivares padr6es. 
Todas so de altura baixa mdia e ciclo precoce a mdio, & exceçao de 
PF 88703 e PF 88758, de ciclo mdio a tardio. 

1.4.2. Ensaios Preliminares de Segundo Ano (EPL's 2 2  Ano) 

o EPL 2 2  Ano - 3 (Tabela 6) 	composto de 30 linhagens, parte delas oriun- 
das do CNPT e o restante da UEPAE de Oourados. Foram selecionadas as linha-
gens 115 8816, PF 85600, PF 87751 e GO 8820 (de ciclo mdio a precoce) e 
PF 87770, PF 87769, PF 85757, PF 85766, GO 88211, MULT E, PF 85773, GO 8817, 
GO 88212, PF 87301, PF 87283 (de ciclo m&dio a tardio). Grande parte dessas 
linhagens de altura mdia, a exceç&o de PF 87273, PF 87301, PF 85773, 
MULT E, PF 85766, PF 85600, PF 87769, PF 87770 e PF 85757, que sao de altura 
mdia a alta. 

O rendimento de graos variou de 3.160 a 3.415 kg/ha, superando em 6a 15 % 
a mdia das cultivares padr6es (2.973 kg/ha). Os pesos do hectolitro e de 
mil sementes representam as condiç6es favor&veis ao desenvolvimento do tri-
go. 
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1.5. Conclus8es 

1. As condiçoes climaticas foram favoraveis ao desenvolvimento do trigo. 

2. Foram selecionadas as linhagens PF 89602, 	PF 89601, 	PF 889230, 
PF 89455, PF 89559, PF 89330, PF 89373, CD 907, CD 9012, CD 905, 

GD 902, CD 9010, GD 9015, CD 909, CD 9014, GD 903, CD 901, 	MS 904, 

CD 9013, MS 906, IA 893, PF 87936, IA 8910, CD 8933, FF87263, GD 8930, 

CD 8932, PF 87937, CD 8923, PF 87766, PF 879013, 11$ 891, 	FF 85763, 

CD 8922, PF 87936, PF 87940, MS 895, FF 88287, FF 88769, FF 88292, 

PF 88275, PF 88758, PF 88763, PF 88759, PF 88703 e PF 88288, que sero 

testadas no EPL 2 9  Ano em 1992. 

3. Foram promovidos para ensaios intermedi&rios os gen'Stipos MS 8816, 

PF 85600, PF 87751, CD 8820, PF 87770, FF 87769, FF 85757, 	PF 85766, 
CD 88211, MULT E, PF 85773, CD 8817, CD 88212, PF 87301 e FF 87283. 
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TABELA 1. Rendimento de graos, pesos do hectolitro e de mil semerites, 	de 

gentipos de trigo do Ensaio Preliminar de 12  Ano - PF, em Latos-

solo Roxo eutr&f'ico, em Indpolis, MS, 1991. 

Gn6tipo 

Rendimento de graos 

Absoluto 	Relativo 

(kg/ha) 	 (%) 

Peso do 

hectolitro 

(kg) 

Peso de mil 

sementes 

(g) 

Anahuaca 3.085 a 130 84 33 

BR 30-Cadiu&i '  2.919 ab 123 84 39 

PF 89373 2.897 ab 122 83 28 

BR 18-Terena'  2.890 ab 121 84 38 

PF 89330 2.854 abc 120 84 30 

PF 89599 2.813 abcd 118 81 35 
a 

ER 11-Guarani 2.757 abcd 116 83 31 

PF 89455 2.703 abcde 114 82 30 

PF 889212 2.625 abcde 110 82 41 

PF 889230 2.586 bcde 109 80 38 

PF 89456 2.476 bcdef 104 82 33 

PF 89601 2.467 bcdef 104 83 45 

PF 89602 2.451 bcdef 103 82 42 

PF 889231 2.442 bcdef 103 80 38 

PF 889232 2.402 cdef 101 79 39 

PF 889249 2.352 dei' 99 81 37 

PF 89604 2.345 dei' 98 82 45 

PF 89510 2.248 efg 94 79 41 

PF 89453 2.030 fgh 85 82 32 

PF 889251 1.995 fgh 84 73 36 

PF 89451 1.851 ghi 78 77 29 

PF 889252 1.773 hij 74 77 37 

PF 889228 1.676 hij 70 76 33 

PF 889250 1.524 ij 64 70 25 

PF 889229 1.335 j 56 76 36 

M&dia 2.380 100 80 36 

C.V. 	(%) 10,55 - - - 

Média das padres = 2.913 kg/ha (100). 

a Padrao. 

M&dias seguidas de mesma letra nao diferem estatisticamente entre si (Tukey, 

5 %). 
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TABELA 2. Rendimento de gros, pesos do hectolitro ede mil sementes, dege-

ntipos de trigo do Ensaio Preliminar de 12 Ano - O, em Latosso-

lo Roxo eutr&fico, em Indpolis, MS, 1991. 

Gen6tipo 

Rendimento 

Absoluto 

(kg/ha) 

de grãos 

. 

Relativo 

(%) 

Pesa 	do 

hectolitro 

(kg) 

Peso de mil 

sementes 

(g) 

BR 36_Janomamia 3.339 a 108 84 38 
Anahuaca 3.228 ab 105 84 35 

GO 907 3.078 abc 100 84 38 
BR il_Guarania 3.019 abcd 98 82 32 

GO 9012 2.958 abcd 96 84 36 

GO 905 2.950 abcd 96 82 36 

GO 902 2.939 abcd 95 82 32 

GO 9010 2.933 abcd 95 84 33 

GO 9015 2.850 bcd 92 84 33 

GO 909 2.859 bcd 92 84 36 

GO 9014 2.800 bcd 91 82 36 

GO 903 2.789 bcd 90 81 32 

GO 901 2.761 cd 90 82 34 

GO 9011 2.756 cd 89 83 36 

BR 17—Caiuá 2.739 cd 89 81 37 

GO 9016 2.728 cd 88 81 34 

GO 906 2.714 cd 88 82 29 

GO 9018 2.711 cd 88 82 36 

GO 9017 2.689 cd 87 83 36 

GO 9019 2.633 d 85 84 34 

GO 908 2.172 e 70 78 32 

GO 904 1.608 f 52 76 24 

M&dia 2.784 90 82 34 

C.V. 	(%) 5,22 - - - 

Média das padrbes = 3.081 kg/ha (100). 

a Padro. 

M&dias seguidas de mesma letra no diferem estatisticamente entre si (Tukey, 

5%). 
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TABELA 3. Rendimento de gr&os, pesos do hectolitro e de mil sementes, 	de 

gerutipos de trigo do Ensaio Preliminar de 1 2  Ano - E, em Latos-

solo Roxo eutr6fico, em Indpolis, MS, 1991. 

Genotipo 

Rendimento 

Absoluto 

(kg/ha) 

de 	gros 

Relativo 

(%) 

Peso 	do 

hectolitro 

(kg) 

Peso de mil 

sementes 

(g) 

Anahuac'1  3.150 a 106 84 35 

IA 8910 3.056 a 103 82 38 

3H 36Ianomarni 3.048 a 103 84 36 

PF 87936 3.047 a 103 85 34 

IA 893 3.010 ab 102 82 39 

311 llGuarani' 2.987 ab 101 83 33 

OC 9016 2.979 ab 100 82 39 

MS 906 2.817 abc 95 82 37 

CD 9013 2.813 abc 95 82 38 

143 904 2.681 bcd 90 84 32 

3H 17-Caiu 2.671 bcd 90 82 36 

MS 907 2.582 cde 87 83 32 

MS 902 2.449 cde 83 81 42 

IA 8926 2.419 cde 82 82 29 

LD 8822 2.408 cde 81 84 37 

LD 8825 2.392 cde 81 82 40 

LD 8823 2.387 cde 80 85 36 

143 903 2.379 cde 80 81 36 

MS 908 2.300 e 78 84 35 

MS909 2.298e 78 84 32 

143 905 2.286 e 77 82 38 

143 901 1.767 e 60 77 38 

Mdia 2.633 89 82 36 

C.V. 	(%) 5,08 - - - 

Media das padrões = 2.964 kg/ha (100). 

a Padro. 

M&dias seguidas de mesma letra no diferem estatisticamente entre si (Tukey, 

5%). 
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TABELA 4. Rendimento de graos, pesos do hectolitro e de mil sementes, 	de 

gen6tipos de trigo do Ensaio Preliminar de 1 2  Ano - F, em Latos-

solo Roxo eutrcfico, em Ind&polis, MS, 1991. 

Rendimento de gros 
Peso 	do Peso de mil 

Gen.Stipo hectolitro sementes 
Absoluto Relativo 

(kg) (g) 
(kg/ha) (%) 

MS 895 3.376 a 123 84 43 

PF 87940 3.367 ab 123 86 36 

PF 87936 3.367 ab 123 86 36 a 
BR 36-lanomami 3.344 ab 122 84 35 

Anahuac" 3.108 abc 113 84 37 

GD 8922 3.096 abc 113 84 35 

PF 85763 3.086 abc 112 84 40 

PF 85623 	a 3.058 abc 112 84 38 

BR li-Guarani 3.047 abc 111 83 32 

MS 891 3.040 abc 111 82 40 

PF 879013 2.976 abc 108 82 41 

PF 87766 2.948 abc 108 81 38 

GD 8923 2.947 abc 107 84 35 

PF 87937 2.918 abcd 106 86 34 

GD 8932 2.885 abcd 105 81 34 

CD 8930 2.853 abcd 104 84 33 

PF 87263 2.826 abcde 103 83 40 

GD 8933 2.818 bcde 103 82 32 

GD 8926 .2.763 cdef 101 82 39 

GD 8927 2.760 cdef 101 81 33 

PF 87941 2.726 cdef 99 85 33 a 
BR 17-Caiu 2.710 cdef 99 81 36 

PE 87250 2.380 defg 87 82 38 

CD 8942 2.274 efgh 83 75 33 

CD 8931 2.251 fgh 82 82 30 

PF 88138 2.026 ghi 74 82 37 

PF 88145 1.987 ghi 72 82 42 

GD 8936 1.894 ghi 69 84 39 

PF 88146 1.767 hi 64 79 34 

CD 8934 1.668 i 61 84 38 

M&dia 	 2.742 	 100 	 83 	 36 

C.V. (%) 	 7,31 	 - 	 - 	 - 

Media das padrSes = 3.052 kg/ha (100). 

a Padro 

e, 	ai 
o 
Li 
U) 
- 

G 

Mdias seguidas de mesma letra no diferem estatisticamente entre si (Tukey, 

5%). 
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39 

36 

38 

35 

37 

34 

36 

39 

33 

39 

29 

38 

28 

38 

31 

34 

36 

38 

42 

42 

38 

36 

30 

38 

41 

26 

39 

37 

36 

34 

TABELA S. Rendimento de graos, pesos do hectolitro e de mil sementes, de 

gen&tipos de trigo do Ensaio Preliminar de 1 9  Ano - O, em Latos-

solo Roxo eutrfico, em Ind&polis, MS, 1991. 

Genttipo 

a 
Anahuac 

PF 88288 
PF 88703 

a 
EH 36-Ianomaini 

PF 88759 
PF 88763 
PF 88711 
PF 88758 
PF 88275 
PF 88253 
PF 88292 

a 
ER 11-Guarani 

PF 88769 
PF 88287 

PF 88764 

PF 88710 

PF 88294 

PF 88286 
a 

EH 17-Caiu 

PF 88393 
PF 88174 
PF 88260 
PF 88236 
PF 88225 
PF 88325 
PF 88336 
PF 88713 
PF 88326 
PF 88860 

M&dia 

c.v. (%) 

Rendimento de gr&os 

Absoluto 	Relativo 

(kg/ha) 	 (%) 

3.242 a 
	

110 

3.170 ab 
	

107 

3.133 ab 
	

106 

3.116 ab 
	

105 

3.064 ab 
	

104 

3.020 ab 
	

102 

3.015 ab 
	

102 

3.011 ab 
	

102 

2.983 abc 
	

101 

2.871 abc 
	

97 

2.868 abc 
	

97 

2.820 abcd 
	

96 

2.752 abcde 
	

93 

2.730 abcdef 
	

92 

2.726 abcdef 
	

92 

2.704 abcdefg 
	

91 

2.703 abcdefg 
	

91 

2.653 bcdefg 
	

90 

2.651 bcdefg 
	

90 

2.636 bcdefg 
	

89 

2.455 cdefg 
	

83 

2.449 cdefg 
	

83 

2.447 cdefgh 
	

83 

2.279 defgh 
	

77 

2.219 efgh 
	

75 

2.210 efgh 
	

75 

2.193 fgh 
	

74 

2.156 gh 
	

73 

1.899 h 
	

64 

2.696 
	

91 

7,47 

Peso do 
	

Peso de mil 

hectolitro 
	

sementes 

(kg) 
	

(g) 

Mdia das padr6es = 2.957 kg/ha (100). 

a Padr&o. 

M&dias seguidas de mesma letra no diferem estatisticainente entre si (Tukey, 

5 %). 
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TABELA 6. Rendimento de gros, pesos do hectolitro e de mil sementes, de 

gen&tipos de trigo do Ensaio Preliminar de 2 9  Ano - B, em Latos-

solo Roxo eutrfico, em Ind&polis, MS, 1991. 

Gen6tipo 

Rendimento 

Absoluto 

(kg/ha) 

de gros 

Relativo 

(%) 

Peso 	do 

hectolitro 

(kg) 

Peso de mil 

sementes 

(g) 

GO 8820 3.415 a 115 84 36 

PF 87283 3.342 ab 112 85 37 

PF 87301 3.340 ab 112 85 40 

GO 88212 3.285 abc 110 84 38 

GO 8817 3.271 abc 110 84 36 

PF 85773 3.270 abc 110 84 35 

MULT E 3.249 abc 109 85 34 

PF 87751 3.248 abc 109 85 38 

GD 88211 3.245 abc 109 84 36 

PF 85766 3.235 abc 109 85 34 

BR 36Ianomami' 3.221 abc 108 84 38 

PF 85600 3.217 abc 108 84 34 

MS 8816 3.188 abcd 107 84 38 

PF 85757 3.185 abcd 107 86 39 

PF 87769 3.165 abcd 106 86 35 

PF 87770 3.160 abcd 106 84 35 

PF 87750 3.153 bcd 106 85 37 

BR 30_Cadiu &ua 3.095 bcd 104 84 42 

Anahuaca 3.026 cde 102 84 37 

MULT C 2.954 dat 99 85 32 

MS 8812 2.849 efg 96 54 iti 

GO 88189 2.845 efg 96 80 41 

MS 8838 2.820 efg 95 84 41 

GO 88184 2.785 efgh 94 84 40 

MS 8852 2.781 fgh 94 84 42 

Go 8883 2.774 f'gh 93 84 39 

MS 8853 2.748 fgh 92 84 32 

GO 88169 2.735 fgh 92 84 36 

GO 881 2.641 ghi 89 80 32 

BR 18-Terena' 2.549 hij 86 83 42 

GO 88199 2.497 ij 84 82 40 

GO 8848 2.392 j 80 80 33 

GO 8841 2.341 ,j 79 80 32 

MS 884 1.774 k 60 75 28 

Media 2.964 102 84 37 

C.V. 	(%) 7,28 - - - 

M&dia das padrSes = 2.973 kg/ha (100). 

a Padr&o. 

M&dias seguidas de mesma letra n&o diferem estatisticamente entre si (Tukey, 

5%). 
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2. ENSAIOS PRELIMINARES DE GENÓTIPOS DE TRIGO PARA SOLOS DE CAMPO 

Joaquim Soares Sobrinhot , Pedro Luiz Scheeren 2  e 
Luiz Alberto Staut' 

2.1. Introduçao 

A cultura do trigo entrou numa fase de grandes dificuldades em todo 	o 
paÍs, ocasionada por uma polÍtica de desestfrnulo imposta a agricultura bra-
sileira. Mesmo assim, o trigo representa, entre as poucas alternativas de 
inverno, a cultura de maior express&o no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paran& e Mato Grosso do Sul. Nesse último, a aveia &, al&n do trigo, a única 
opç&o utilizada no perÍodo de inverno, porm sem possibilidade de retorno 
econ&mico ao produtor. 

Os solos de baixa fertilidade e com a presença de alumÍnio representam as 
grandes possibilidades de expanso da cultura do trigo no Mato Grosso do Sul. 
Considerando a área plantada com soja, cerca de 1,5 milhao de hectares, a 
perspectiva de expanso do trigo muito grande, comparada & &rea hoje ocu-
pada por essa cultura. 

Para aumentar a capacidade de retorno econSmico com o trigo, procura-se 
cultivares mais adaptadas e capazes de superar os problemas de toxicidade de 
alumÍnio e de incidncia de doenças e pragas. 

2.2. Objetivo 

Submeter todas as linhagens, criadas e introduzidas, a última fasede ava-
liaço, em maior número de locais, antes de serem repassadas a rede oficial 
de experimentaçao. 

2.3. Metodologia 

Os Ensaios Preliminares de Linhagens de Trigo de Primeiro Ano 	(EPL's l 
Ano) foram instalados em Dourados e os de Segundo (2) Ano em Dourados ePon-
ta Por. Os solos desses locais so Latossolo Roxo distr6fico (LRd) e Latos-
solo Vermelho-Escuro £lico (LEa), respectivamente. 

Os 119 gen&tipos foram distribuÍdos nos ensaios B, C e primeiro, segundo 
e terceiro EPL'S - PF de 1 9  Ano e C de 22 Ano, de acordo com a &poca de sua 
criaçao ou introduçao. Em ambos os casos foi utilizado o delineamento deblo-
cos ao acaso com quatro repetiç6es. As parcelas foram constituÍdas de quatro 
fileiras de 5,00 m de comprimento. 

1  Eng.-Agr., M.Sc., CREA ng 23980/D-MG, Visto 5006-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados, Caixa Postal 

661 - 79800 - Dourados, MS. 
2  Eng.-Agr., Ph.D., CREA n2 13890/D-RS, EIIBRAPA-CNPT, Caixa Postal 569, 99001 - Passo Fundo, 

RS. 

Eng.-Agr., CREA n2 1175/D-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados. 



37 

O comportamento dos geh6tipos foi avaliado atravs do ciclo, reaçao a5 
doenças e tipo agronSmico, al&n das determinaç6es de rendimento, pesos do 
hectolitro e de mil sementes. 

A colheita foi feita em agosto, utilizando-se as quatro fileiras da par-
cela, com o objetivo de obter maior quantidade de sementes. 

2.4. Resultados 

O ano de 1991 caracterizou-se como favorvel ao desenvolvimento das plan-
tas de trigo, com precipitaço e distribuição adequadas de chuvas em abril, 
maio e junho. A ocorrncia de geadas nao prejudicou o experimento. O fator 
que pode ter tido alguma influncia negativa no comportamento do trigo tal-
vez tenha sido a temperatura, com a ocorrncia de pouco frio durante todo o 
ciclo. A ocorrncia de doenças e pragas foi muito baixa, registrando-se as 
queimas de folhas (helmintosporiose e bacteriose) e a brusone, em mdia e 
baixa incidancia, respectivamente. 

O maior prejuÍzo foi causado no perÍodo de germinaçao e estabelecimento 
da cultura, ocasionado pela má qualidade das sementes do ano anterior e pelo 
efeito da palha de milho cultivado no perÍodo de ver&o. 

Nas Tabelas 1 a 3 encontram-se os resultados dos ensaios compostos de li-
nhagens "PF", os quais no tiveram problemas de qualidade de sementes e nem 
o efeito da palha de milho, por terem sido plantados mais tarde. No primeiro 
deles (Tabela 1) foram selecionadas as linhagens PF 88106, PF 8859, PF 88864, 
PF 88816 e PF 88696, com rendimentos de -8 a 2 % em relaçao mdia (2.296 
kg/ha) das cultivares padr6es. No segundo EPL 1 9  Ano - PF (Tabela 2), foram 
selecionadas as linhagens PF 889251, PF 889011, PF 889000, PF 889252, 
PF 889023, PF 889003 e PF 89615, com rendimentos de -6 a 11 % em relaç&o a 
m&dia (2.131 kg/ha) das padr3es. No terceiro EPL 12 Ano - PF (Tabela 3), se-
lecionaram-se os gentipos PF 87723, PF 87617, PF 87720, PF 87618, PF 87193, 
PF 87673, PF 87722, PF 85716 e PF 87416, com rendimentos at 20 % superiores 
a mdia (1.982 kg/ha) das cultivares padr6es (BR 20-Guat6, IAC 13-Lorena, 
3H 1146 e IAC 5-Maring&). 

Na Tabela 4, os resultados referem-se ao EPL 12  Ano - 3, onde foram eli-
minadas apenas as linhagens PF 87129, PF 8741, PF 87104, PF 87518 e PF 8761, 
que apresentaram-se muito tardias ou desuniformes. Todos os outros gen&tipos 
ser&o promovidos a EPL 22  Ano, em funço dos problemas de estabelecimento 
das plantas pela m& qualidade das sementes e efeito da palha de milho, o que 
resultou em baixo stand. 

Os resultados do EPL 1 2  Ano - c no se encontram em tabela, devido a per-
da de muitas parcelas em funço do baixo stand. No entanto, com base nas ob-
servaç6es a campo, foram selecionados os gen&tipos PF 8815, PF 87925, 
PF 87920, PF 87882, PF 87534, PF 87532 e PF 87525. 

Na Tabela 5 encontram-se os resultados obtidos no EPL 29 Ano - C. Obser-
va-se que os problemas de estabelecimento das plantas ocorreu apenas em Dou-
rados, resultando em stand muito baixo. Dessa forma, optou-se em eliminar 
apenas aqueles gen&tipos cujo rendimento mdio foi inferior ao rendimento 
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mdio geral das cultivares padr6es (1.514 kg/ha). Com esse procedimento, as 
linhagens GD 8858, GD 88125, GD 88138, PF 869009, GD 8857, GD 88100, GD8840, 
GD 8826, PF 87650, GD 88158, GD 8890 e GU 8895 foram promovidas para os en-
saios intermedi&'ios de 1992. 

2.5. ConclusSes 

Apesar dos problemas de baixo stand obtido em parte dos Ensaios Prelimi-
nares, concluiu-se: 

a) o ano de 1991 foi favorve1 ao desenvolvimento das plantas; 

b) foram selecionadas 40 linhagens nos EPL's 1 2  Ano; 
c) foram selecionados doze gen&tipos no EPL 2 2  Ano, que serotestadosnos 

Ensaios Intermedirios de 1992. 

2.6. Agradecimentos 

Os autores agradecem equipe de apoio Jemir Franco, N&lio Francisco Ai-
ca1 e Antonio Francisco da Costa pelo auxÍlio prestado durante a realiza-
ço do trabalho. 
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TABELA 1. Rendimento de gros, pesos do hectolitro e de mil sementes, 	de 

gen&tipos de trigo do primeiro Ensaio Preliminar de 1 9  Ano - PF, 
em Latossolo Roxo distr&fico. EMBRAPA-UEPAE de Dourados, MS, 1991. 

Gen&tipo 

Rendimento 

Absoluto 

(kg/ha) 

de gr&os 

Relativo 

(%) 

Peso do 

hectolitro 

(kg) 

Peso de mil 

sernentes 

(g) 

IAC 5_Maring&a 2.603 a 133 81 35 

8H 20-Guat 2.334 ab 102 83 33 

PF 88106 2.308 abc 101 83 34 

PF 8859 2.216 bcd 96 82 34 
8H 1146a 

2.194 bcd 96 81 34 

PF 88864 2.190 bcde 95 83 35 

PF 88982 2.179 bcde 95 83 35 

PF 88816 2.165 bcde 94 82 34 

PF 88896 2.153 bcde 94 82 35 

PF 90 2.137 bcde 93 80 27 

PF 88696 2.101 bcdef 92 81 35 
IAC 13_Lorenaa 2.050 bcdefg 89 81 33 

PF 86474 2.038 bcdefg 89 82 35 

PF 8897 1.966 cdefgh 86 80 34 

PF 88693 1.961 cdefgh 85 81 32 

PF 88125 1.936 defgh 84 83 34 
PF 88100 1.898 defghi 83 83 33 

PF 88692 1.873 def'ghi 82 81 39 

PF 88732 1.868 defghi 81 84 25 

PF 88733 1.833 efghi 80 84 25 

PF 88690 1.783 fghi 78 81 38 

PF 88691 1.710 ghi 74 81 38 

PF 8829 1.680 hi 73 81 29 

PF 88862 1.659 hi 72 81 34 

PF 8889 1.575 i 68 80 36 

Mdia 2.016 87 82 33 
C.V. 	(%) 9,01 - - - 

Média das padrões = 2.296 (100). 

a Padrão. 

Mdias seguidas de mesma letra nao diferem estatisticamente entre si (Tukey, 

5%). 
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TABELA 2. Rendimento de gros, pesos do hectolitro e de mil sementes, de 

gen6tipos de trigo do segundo Ensaio Preliminar de 1 2  Ano - PF, 

em Latossolo Roxo distr6fico. EMBRAPA-UEPAE de Dourados, MS, 1991. 

Rendimento de grãos 
Peso do Peso de mil 

Gen6tipo hectolitro sementes 
Absoluto Relativo 

(kg) (g) 
(kg/ha) (%) 

PF 89615 2.372 a 111 81 37 

BR 20-Guatc '  2.345 ab 110 83 33 

PF 889003 2.317 ab 109 82 34 

PF 889023 2.303 ab 108 82 39 

PF 88898 2.256 abc 106 82 36 

PF 889252 2.137 abcd 100 80 36 

PF 889000 2.135 abcd 100 81 36 
BH 1146a 

2.134 abcd 100 82 34 

PF 889011 2.047 abcde 96 82 33 

IAC 5-Maring&"  2.041 abcde 96 80 35 

PF 89339 2.032 abcde 95 82 31 
IAC 13_Lorenaa 2.004 abcde 94 81 30 

PF 889251 2.000 abcde 94 79 34 

PF 889189 1.965 abcde 92 81 39 

PF 889244 1.942 abcde 91 80 33 

PF 88868 1.889 bcde 89 81 35 

PF 889249 1.822 cde 85 79 36 

PF 889010 1.801 cde 84 82 32 

PF 889232 1.798 cde 84 81 33 

PF 889022 1.794 cde 84 84 30 

PF 889187 1.759 de 82 81 39 

PF 889259 1.729 de 81 81 36 

PF 889188 1.691 de 79 81 30 

PF 889233 1.686 de 79 81 31 

PF 889247 1.591 e 75 81 36 

Mdia 1.984 93 81 34 

C.V. 	(%) 12,26 - - - 

?4dia das padr6es = 2.131 kg/ha (100). 

a Padro. 

M&dias seguidas de mesma letra no diferem estatisticamente entre si (Tukey, 

5 %). 
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TABELA 3. Rendimento de gros, pesas do hectolitro e de mil sernentes, de 

gen&tipos de trigo do terceiro Ensaio Preliminar de 19 Ano - PF, 
em Latossolo Roxo distr6fico. EMBRAPA—UEPAE de Dourados, MS, 1991. 

Gen&tipo 

Rendimento 

Absoluto 

(kg/ha) 

de gr&os 

Relatavõ 

(%) 

Peso do 

hectolitro 

(kg) 

Peso de mil 

sementes 

(g) 

BR 20_Guat6a 2.458 a 124 83 33 

PF 87416 2.389 ab 120 82 34 

PF 85716 2.303 abe 116 82 37 

PF 87692 2218 abcd 112 81 34 

PF 87722 2.192 abcd 110 81 35 

PF 87673 2.115 abcde 107 81 36 
IAC 13_Lorenaa 2.077 bcde 105 82 30 

PF 87193 2.042 bcde 103 81 40 

PF 87618 2.034 bcde 103 81 35 

PF 87720 2.025 bcde 102 82 36 

PF 87617 2.010 bcde 101 81 37 

PF 87633 1.998 cde 101 81 31 
8H 1146a 

1.997 cde 101 83 34 

PF 87723 1.982 cde 100 82 35 

PF 87672 1.961 cde 99 82 33 

PF 87619 1.924 cde 97 82 37 

PF 87677 1.918 cde 97 82 36 

PF 87655 1.893 de 96 82 37 

PF 87614 1.891 de 95 81 37 

PF 87576 1.883 de 95 80 36 

PF 87412 1.784 ef 90 81 38 

PF 87637 1.773 ef 89 82 36 

PF 87638 1.745 ef 88 82 36 

PF 87649 1.450 fg 73 82 35 

IAC 5—Maringáa  1.397 g 70 79 35 

M&dia 1.978 100 81 35 

C.V. 	(%) 9,97 - - - 

Mdia das padr3es = 1.982 kg/ha (100). 

a Padrao. 

Mdias seguidas de mesma letra no diferem estatisticamente entre si (Tukey, 

5%). 



42 

TABELA 4. Rendimento de gr&os, pesos do hectolitro e de mil sementes, de 

gentipos de trigo do Ensaio Preliminar de 12 Ano - B, em Latos-

solo Roxo distrfico. EMBRAPA-UEPAE de Dourados, MS, 1991. 

Gen&tipo 

Rendimento 

Absoluto 

(kg/ha) 

de gros 

Relativo 

(%) 

Peso do 

hectolitro 

(kg) 

Peso de mil 

sementes 

(g) 

PF 8738 1.232 a 190 78 36 

PF 8740 1.214 ab 187 •78 34 

PF 87358 1.174 abc 181 80 28 

PF 87140 1.160 abc 178 80 30 

PF 8732 1.115 abcd 172 78 36 

PF 87129 1.040 abcde 160 80 28 

PF 8741 1.033 abcde 159 79 27 

PF 87355 1.027 abcde 158 80 28 

PF 8790 1.020 abcde 157 78 34 

DII 1146"  1.001 abcde 154 78 38 

PF 87523 985 abcde 152 80 28 

PF 87109 928 abcde 143 79 30 

PF 8791 912 bcde 140 77 32 

PF 87104 898 bcde 138 78 37 

PF 8736 895 bcde 138 79 36 

PF 87518 887 cde 136 79 26 

PF 8761 815 de 125 79 30 

PF 8737 801 e 123 79 37 

BR 20_Guat6a 489 f 75 80 35 

IAC 13-Lorena"  461 f 71 78 33 

Media 	 954 	 147 	 79 	 32 

C.V. (%) 	 19,13 	 - 	 - 	 - 

M&dia das padr3es = 650 kg/ha (oo). 

a Padr&o. 

Médias seguidas de mesma letra no diferem estatisticamente entre si (Tukey, 

5 %). 
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TABELA S. Rendimento de gros, pesos do hectolitro (PH) e de mil sernentes 
(PMS), de gentipos de trigo do Ensaio Preliminar de 2 2  Ano - 
em Latossolo Roxo distr&fico e Latossolo Vermelho-Escuro 	lico, 
de Dourados e Ponta Por, MS, 1991. 

Gentipo 

Rendimento 	absoluto 	(kglha) 

	

- 	 - 

	

Ponta Pora 	Dourados 	Media 

Rendimento 

relativo 

() 

Ponta 

PH 

(kg) 

Pori 

PMS 

(g) 

Dourados 
 

PH 	PMS 

(kg) 	(g) 

BR 20-Guat 1  2.596 a 1.236 bc 1.916 126 83 33 80 33 

CD 8890 2.485 ab 1.278 bc 1.882 124 81 42 76 42 

GO 88100 2.383 abe 965 cdefg 1.674 110 81 39 79 43 

CD 8826 2.367 abc 1.037 cdefg 1.702 112 80 34 81 38 

CD 88158 2.355 abc 1.214 bcd 1.784 118 83 36 79 40 

IAC 13_Lorenaa  2.287 abcd 423 ij 1.355 89 74 33 79 34 
GO 88190 2.286 abcd 619 hi 1.452 96 77 36 77 38 
CD 8858 2.172 abcd 769 fgh 1.520 100 79 33 76 34 

PF 87378 2.271 abcd 1.191 bcd 1.731 114 80 31 75 34 

GO 8857 2.264 abcd 1.012 cdef 1.668 110 81 31 77 33 

PF 87650 2.260 abcd 1.124 cde 1.692 112 82 37 79 36 
6H 114B a  2.248 abcde 1.212 bcd 1.730 114 73 31 80 35 
GO 8895 2.199 abedef 1.596 a 1.898 125 79 37 79 43 
GO 88125 2.145 abcdef 969 cdefg 1.557 103 80 38 75 43 
GO 88114 2.027 abcdefg 872 efgh 1.450 96 81 28 79 28 
GO 88134 2.023 abcdefg 747 gh 1.385 91 74 36 78 41 
GO 8830 2.007 abcdefg 903 defgh 1.455 96 83 33 81 31 
Go 8871 1.966 bcdefg 918 defgh 1.422 94 81 37 75 43 

IAC 
a 

5-Maring 1.864 cdefg 245 j 1.054 70 77 37 75 36 
GO 88138 1.696 defg 1.468 ah 1.582 104 83 36 78 37 
GO 8840 1.696 defg 1.655 a 1.676 111 82 36 80 43 
PF 869009 1.666 efg 1.589 a 1.628 108 79 32 77 34 
GO 88198 1.664 fg 1.117 cde 1.390 92 79 34 78 36 
PF 87575 1.503 g 1.181 bcde 1.342 89 80 34 78 36 

Mdia 	 2.105 	1.058 	1.582 	- 	- 	- 	- 	- 

c.v. (t) 	 16,52 	17,77 	- 	- 	- 	- 	- 	- 

Mdia padres Ponta Por& - 2.249 kg/ha. 

Mdia padres Dourados - 779 kg/ha. 

Mdia geral das padres 	1.514 kg/ha (100). 
a 	- Padrao. 

Mdias seguidas de mesma letra no diferem estatisticamente entre si (Tukey, 5 Z). 
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3. CULTIVARES DE TRIGO EM NÍVEL ESTADUAL DE EXPERIMENTAÇÃO 

Luiz Alberto Staut 1 , Joaquim Soares Sobrinho 2  e 
Paulo Gervini Sousa 3  

3.1. Objetivo 

Avaliar o comportamento das cultivares de trigo recomendadas para o Ma-
to Grosso do Sul. 

3.2. Metodologia 

Os ensaios estaduais foram conduzidos nos seguintes locais: EMBRAPA-UEPAE 
de Dourados, em Latossolo Roxo distr6fico (LRd); Ponta Por, em Latossolo 
Vermelho-Escuro 1ico (LEa) e em Indapolis, distrito de Dourados, em Latos-
solo Roxo eutr&fico (LHe). 

o delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com quatro repeti-
çSes. A parcela constituiu-se de cinco fileiras de 5,00 m, espaçadas de 
0,20 m. Foram colhidas as trs fileiras centrais. Utilizou-se uma densidade 
de 400 sementes viveis/ m 2 . Foram feitas as seguintes determinaç3es: rendi-
mento de grãos, pesos do hectolitro (P11) e de mil sementes (PMS), espigamen-
to mdio, ciclos da emergncia ao espigamento m&dio e da emergancia a co-
lheita e altura de plantas. 

As an&lises de solo realizadas ap&s a colheita dos ensaios encontram-se 
na Tabela 1. As adubaç6es de manutençao foram: 

a) UEPAE de Dourados (LRd): 300 kg/ha da f&rmula 4-20-20; 
b) Ponta pora (LEa): 300 kg/ha da f&rmula 4-20-20; 
c) Ind&polis (LRe): 200 kg/ha da f&rmula 4-20-20. 
Para o controle de pragas, seguiram-se as recomendaçBes da comissao Cen-

tro-Sul-Brasileira de Pesquisa de Trigo. 

3.3. Resultados 

Na regiao de Dourados, a precipitação pluviomtrica foi suficiente e bem 

distribuída em abril (87,5 mm), maio (162 mm) e junho (79 mm). Nos meses de 
julho e agosto, as precipitaç6es diminuíram, com 5,9 mm e 30,3 mm, respecti-
vamente, coincidindo com a fase de desenvolvimento do trigo, em que o mesmo 
apresentou uma baixanecessidade de gua. Durante a colheita dos ensaios as 
precipitaç6es foram mÍnimas, propiciando, assim, um bom P11 e qualidade de 
graos. 

Eng.-Agr., CREA n2 1175/D-M5, EMBRAPA-IJEPAE de Dourados, Caixa Postal 661, 79800 - Dourados, 

MS. 
2  Eng.-Agr., K.Sc., CREA n2 23980/D-MG, Visto 5006-MS 9  EKBRAPA-UEPAE de Dourados. 

Eng.-Agr., K.Sc., CREA n9 9414/D-RS, Visto 1034-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados. 
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A temperatura mdia do ar no perÍodo compreendido entre os meses de abril 
a agosto ficou em torno de 20°C, possibilitando um bom desenvolvimento das 

cultivares. As geadas no prejudicaram o experimento em 1991. 
Na UEPAE de Dourados o ensaio foi instalado em 7.4 (emergncia 	em 

14.4.91) e em Ponta Por em 2.5 (emergncia em 7.5.91), apresentando um ren-
dimento mdio de grãos de 1.178 e 1.714 kg/ha, respectivamente (Tabelas 2 e 
3). Na UEPAE de Dourados, a cultivar que apresentou o maior rendimento de 
graos foi a EH 4l-0fai (1.608 kg/ha). Todas as cultivares tiveram problemas 
de baixa germinaço e at& morte de algumas plantas, devido a m& qualidade 
das sementes originadas do ano anterior e pelo efeito da resteva do milho 
cultivado anteriormente no local onde foi instalado o ensaio; em Ponta Por, 
a cultivar que apresentou o maior rendimento de gros foi a BH 30-Cadiu&u 
(2.179 kg/ha). 

Em Ind&polis, o ensaio foi instalado em 26.4 (emergncia em 1.5.91), 
apresentando rendimento m&dio de 2.755 kg/ha (Tabela 4); registrou-se a 
ocorrancia de bacteriose em todas as cultivares, porm as variedades EH 1146, 
EH 18-Terena, EH 20-Guat, EH 21-Nhandeva, EH 31-Miriti, IAC 13-Lorena e 
INIA 66 foram altamente suscetÍveis. Com  relaço & brusone, as cultivares 
que apresentaram maior suscetibilidade foram IAC 13-Lorena e INIA 66, ambas 
de ciclo precoce (emergncia ao espigamento), quando comparadas s outras 
cultivares, e que por condiç6es climticas favorveis brusone no momento 
do espigamento foram as mais prejudicadas. As cultivares Anahuac, EH 30-Ca-
diuu, EH 36-lanomami, EH 29-Java, IAPAH 29-Cacatu, EH 31-Miriti e EH 40-
TuiGca apresentaram rendimentos superiores a 3.000 kg/ha. Somente a cv. 
IAC 13-Lorena apresentou P1-! (77 kg) abaixo de 81 kg. 
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TABELA 2. Rendimento de graos e outras características agronSmicas de 21 
cultivares no Ensaio Estadual de Trigo. EMBRAPA—UEPAE de Doura-

dos, P43, 1991. 

Semeadura: 7.4.91 	 Emergncia: 14.4.91 

Cultivar 

Rendimento 

de grios 

(kg/ha) 

Altura 

de planta 

(cm) 

Peso 	do 

hectolitro 

(kg) 

Peso de mil 

sementes 

(g) 

cicioU 

C 1  

(dias) 

BR 41-0fai 1.608 	a 60 79 36 57 116 

IAC 5-Maringi 1.543 ab 90 79 37 60 116 

TAPAR 6-Tapejara 1.541 	ab 60 78 31 57 116 

BH 1146 1.530 	ab 75 81 35 57 116 

8R 40-lui&ca 1.475 ab 60 80 34 61 116 

BR 11-Caiu 1.323 abc 60 78 38 57 116 

TAC 18-Xavantes 1.313 abc 75 81 32 57 116 

8R 11-Guarani 1.267 	abc 60 78 38 78 129 

IAC 13-Lorena 1.252 	abcd 60 79 31 54 116 

OR 30-Cadiuiu 1.240 abcd 60 19 37 50 116 

tAPAR 	11-Caet 1.164 bcd 65 79 28 61 116 

BR 29-Java 1.156 bcd 70 81 36 64 116 

8R 20-Guat 1.142 bcde 60 81 32 54 116 

BR 36-tanomami 1.044 cde 60 79 34 57 115 

TAPAR 28-Igap 1.021 	cdef 60 78 29 64 116 

OR 21-Nhandeva 1.016 cdef 60 79 38 51 116 

BR 18-Terena 979 cdef 60 80 41 60 116 

BR 31-Miriti 919 cdef 60 81 30 64 116 

Anahuac 833 def 50 80 32 60 116 

tAPAR 29-Cacatu 738 ef 60 80 29 64 116 

flUA 66 629 f 60 75 30 56 116 

X - 1.178 kg/ha C.V. 	(Z) 	- 18 F - 4,8' 

a c 1  - ciclo da emergncia ao espigamento mdio; C 2 	 - ciclo 	da emergncia 'a colheita. 

P1dias seguidas de mesma letra nio diferem estatisticamente entre si (Duncan, 5 %). 
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TABELA 3. Rendimento de grãos e outras caracterlsticas agronSmicas de 21 
cultivares no Ensaio Estadual de Trigo, em Ponta Por, MS. 
EMBRAPA—UEPAE de Dourados, MS, 1991. 

Semeadura: 2.5.91 	 Emergncia: 7.5.91 

Rendimento Altura Peso 	do Peso de mil 	Cicloa (dias) 

Cultivar de 	gros de planta hectolitro sementes 

(kgfha) (cm) (t<g) (g) C 1  

BR 30-Cadiuu 2.179 a 75 79 32 55 115 

8R 18-Terena 2.065 ab 70 76 39 54 115 

BR 20-Guató 2.004 ab 15 77 33 51 115 

BR 17-Caiu 1.997 ab 70 78 36 51 115 

IAPAR 6-Tapejara 1.944 abc 70 79 26 59 115 

8R 41-Ofai 1.921 abc 80 82 36 54 115 

8R 40-Tuitca 1.810 abc 70 67 25 58 115 

8R 29-Javaé 1.808 abc 80 79 31 59 115 

BR 36-Janomami 1.804 abc 70 83 33 47 115 

IAPAR 	17-Caet 1.780 bc 60 80 23 58 115 

8R 11-Guarani 1.744 bcd 70 77 25 74 115 

8R 21-Nhandeva 1.702 bcde 80 81 35 55 115 

IAPAR 28-Igap 1.700 bcde 60 79 24 63 115 

IAC 13-Lorena 1.689 bcde 75 82 31 47 115 

TAPAR 29-Cacatu 1.606 cde 65 82 27 58 115 

BR 31-Miriti 1.566 cde 70 72 29 60 115 

Anahuac 1.390 def 65 81 28 58 115 

8H 	1146 1.384 def 85 83 32 52 115 

IAC 18-Xayantes 1.361 def 95 82 32 55 115 

IAC 5-Maring 1.320 ei' 95 81 34 59 115 

INIA 66 1.154 f 60 79 29 47 115 

X - 	1.714 kg/ha C.V. 	(t) 	- 13 F - 5,5n 

a c 1  - ciclo da emergncia ao 	espigamento mdio; C 2  - ciclo 	da emergncia colheita. 

Mdias seguidas de mesma letra n&o diferem estatisticamente entre si (Duncan, 5 %). 
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TABELA 4. Rendimento de grãos e outras caracterÍsticas agronSmicas de 21 
cultivares no Ensaio Estadual de Tdgo, no distrito de Ind&polis, 
MS. EMBRAPA—UEPAE de Dourados, lis, 1991. 

Semeadura: 26.4.91 
	

Emergncia: 1.5.91 

Rendimento 
	

Altura 
	

Peso do 
	

Peso de 'ii 
	

Ciba (dias) 

Cultivar 	 de gros 
	

de planta 
	

hectolitro 	s em e n t e s 

(kg/ha) 
	

(cm) 
	

(kg) 
	

(9) 
	

C 
	 c 

2 

Anahuac 3.173 a 75 84 36 60 

BR 30-Cadiuu 3.165 a 80 83 39 61 

BR 36-lanomami 3.110 ah 75 84 38 55 

BR 29-Java 3.084 ah 75 83 38 59 

IAPAR 29-Cacatu 3.053 abc 80 83 30 63 

BR 31-Miriti 3.041 abc 75 84 35 64 

BR 40-Tuica 3.021 abc 80 81 31 61 

IAPAR 17-Caet 2.886 abcd 75 82 30 63 

tAPAR 28-Igap 2.862 abcd 70 82 32 63 

BR 17-Caiu 2.819 bcd 65 81 37 55 

BR 21-Nhandeva 2.810 bcd 75 82 38 57 

tAPAR 6-Tapejara 2.720 cde 75 82 30 59 

8R 41-OFai 2.687 def 80 81 36 50 

BR 	11-Guarani 2.668 def 75 82 30 67 

BR 18-Terena 2.622 defg 80 82 43 59 

IAC 5-Maring 2.580 defg 85 82 36 55 

6H 	1146 2.452 efg 80 82 36 45 

IAC 18-Xavantes 2.361 fgh 80 82 37 50 

BR 20-Guat 2.338 gh 75 82 31 47 

PITA 66 2.326 gh 70 82 33 48 

IAC 13-Lorena 2.069 h 75 77 30 45 

X - 2.755 kg/ha C.V. 	(%) 	- 7 F - 9,6° 

a C
1  - ciclo da emergncia ao espigamento mdio; 	C 2  - ciclo da emergncia colheita. 

Médias seguidas de mesma letra n&o diferem 	estatisticamente entre si (Duncan, 5 X). 
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4. LINHAGENS E CULTIVARES DE TRIGO EM NÍVEL FINAL DE EXPERIMENTAÇÃO 

Luiz Alberto Staut', Joaquim Soares Sobrinh0 2  e 
Paulo Gervini Sousa 3  

4.1. Objetivo 

Avaliar o comportamento de linhagens e cultivares de trigo em nlvel fi-
nal de experimentaçao. 

4.2. Metodologia 

o planejamento e organizaço dos experimentos obedecem Programação es-
tabelecida na VII Reunido da Comisso Centro-Sul-Brasileira de Pesquisa de 
Trigo. Os experimentos foram os seguintes: 

a) Ensaio Centro-Sul-Brasileiro de Cultivares de Trigo para Solos com 
Alumínio (C5BR), instalado na EMBRAPA-UEPAE de Dourados, Ponta Por& e 
Aral Moreira; 

b) Ensaio Centro-Sul-Brasileiro de Cultivares de Trigo para Solos sem 
AlumÍnio (CSBS), instalado em Indpolis, distrito de Dourados. 

O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com quatro repeti-
çGes. As parcelas constitulram-se de cinco fileiras de 5,00 m, espaçadas de 
0,20 m. Foram colhidas as tras fileiras centrais. Utilizou-se uma densidade 
de 400 sementes vi&veis/m 2 . Foram feitas as seguintes determinaç3es: rendi-
mento de gr&os, pesos do hectolitro (PH) e de mil sementes (PMS), altura de 
plantas, ciclos da emergncia ao espigamento mdio e da emergncia à colhei-
ta. Para solos com alumÍnio as testemunhas foram BH 1146, BR 20-Guat6, 
IAC 5-Maring& e IAC 13-Lorena e para solos sem alumÍnio as testemunhas foram 
Anahuac, BR 18-Terena, BR 30-Cadiuu e BR 36-lanomami. 

A Tabela 1 apresenta a an&lise química dos solos da UEPAE de Dourados, 
Ponta Por&, Irid&polis e Aral Moreira. 

4.3. Resultados 

O CSBR foi instalado na UEPAE de Dourados em 7.4 (emergncia em 14.4.91), 
com rendimento m&dio de grãos de 1.697 kg/ha (Tabela 2); em Ponta Porã: 2.5 
(emergncia em 7.5.91) com rendimento m&dio de grãos de 2.063 kg/ha (Ta-
bela 3); em Aral Moreira: 27.5 (emergncia em 6.6.91), com rendimento mdio 
de grãos de 1.130 kg/ha (Tabela 4). 

1 
Eng.-Agr., CREA nQ 1175/D-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados, Caixa Postal 661, 79800 - Dourados, 
lis. 

2 
Eng.-Agr., M.Sc., CREA n2 23980/D-MG, Visto 5006-MS, EMBAAPA-UEPAE de Dourados. 

$ Eng.-Agr., M.Sc., CREA riQ 9414/045, Visto 1034-lis, EMBRAPA-UEPAE de Dourados. 
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O CSBS foi instalado em Ind&polis em 26.4 (emergancia em 1.5.91) com ren-

dimento m&dio de gros de 2.981 kglha (Tabela 5); em Aral Moreira: 27.5 

(emergncia em 6.6.91), com rendimento m&dio de 1.631 kg/ha (Tabela 6). 
Os dois ensaios instalados em Aral Moreira (CS8S e CSBR) foram bastante 

prejudicados na sua imp1antaço. Ap&s a semeadura passaram-se dez dias sem 
precipitaçao, prejudicando sensivelmente o stand inicial de todos os gen6ti-
pos. Na fase final, quando os gen6tipos estavam prontos para serem colhidos, 
ocorreram chuvas em excesso, atrasando a colheita e possibilitando a ocor-
rancia de germinaço dos gros nas espigas, o que possivelmente tenha preju-

dicado o rendimento de graos, PH e PMS. 
A adubação de manutenção foi de 300 kg/ha da f6rmula 4-20-20 para o CSBR 

e 200 kg/ha para o CSBS. As linhagens e cultivares que destacaram-se quanto 

ao rendimento de gros foram: 

a) CSBR (UEPAE de Dourados): BR 23, PF 843083, OC 898, REI 54, BR 37 	e 

OC 9014, que superaram a melhor padrão BR 20-Guat6 (1.549 kg/ha) em 

38, 37, 28 e 22 %, respectivamente. As linhagens OC 898, OC 9014 e 
00 894 apresentaram grande desuniformidade com re1aço 	altura de 

plantas. A bacteriose foi a doença que ocorreu com maior intensidade. 
Os materiais que, acampo, apresentaram maior suscetibilidade foram: 
REI 54, BR 20-Guat6 e IAC 13-Lorena. Na cv. IAPAR 46 registrou-se a 
ocorrncia de esterilidade basal das espigas; 

b) CSBR (Ponta Por): PF 843083, BR 37 e BEl 23, que superaram a melhor 
padro BEl 20-Guat6 (2.281 kg/ha) em 14,9 e 4 %, respectivamente. A li-
nhagem PF 85159 apresentou desuniformidade na altura de plantas e o 
PG 8811 ciclo muito longo da emergncia ao espigamento (80 dias); 

c) CSBR (Aral Moreira): dos 18 genStipos testados dez foram mais produti-
vos que a BEl 20-Guat6 (1.185 kg/ha), destacando-se PF 85159, BEl 34, 
BEl 23, BEl 37 e IAPAR 46, que superaram em 20, 17, 15 e 14 %, respecti-

vamente; 

d) CSBS (Indpolis): IAC 289 e MS 21169-85 	superaram a melhor padrao 
BR 30-Cadiu&u (3.278 kg/ha) em 5 e 2 %, respectivamente. As linhagens 
IA 8911, MS 60-84, OCEPAR 14, OCEPAR 18 e Panda foram altamente susce-
tÍveis à bacteriose. A linhagem IA 8745 foi altamente suscetÍvel 
bacteriose e brusone. As linhagens IDS 304-F2, IDS 419AK, OC 9016 e 
IA 8954 apresentaram grande desuniformidade entre as plantas; 

e) CSBS (aral Moreira): destacaram-se as linhagens IAC 287 e OC 9016, que 
se equipararam em produtividade com a melhor testemunha BEl 36-lanomami. 
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TABELA 2. Rendimento de gros e outras caracterÍsticas agronSmicas de nove 
linhagens e onze cultivares no Ensaio Centro—Sul—Brasileiro 	de 
Trigo para Solos com AlumÍnio. EMBRAPA—UEPAE de Dourados, 	745, 
1991. 

Semeaclura: 7.4.91 	 Emergncia: 14.4.91 

Cultivar 

e 

linhagem 

Rendimento 

de gros 

(kg/ha) 

Altura 

de planta 

(cm) 

Peso 	do 

hectolitro 

(kg) 

Peso de 	mil 

sementes 

(g) 

Ciclo 

C 1  

(dias) 

BR 23 2.153 	a 70 81 35 64 120 

PF 843083 2.123 ab 75 83 32 67 120 

OC 898 1.989 	abc 75 81 39 67 120 

RH 54 1.909 	abcd 75 81 37 61 116 

BR 37 1.894 abcd 75 81 30 64 120 

OC 9014 1.889 	abcd 75 82 40 71 120 

8R 34 1.837 bcde 70 83 35 64 120 

Minuano 82 1.771 cdef 80 82 37 64 120 

pr 83244 1.746 cdef 75 82 39 64 120 

tAPAR 46 1.706 cdefg 80 82 38 61 116 

CEP 8538 1.658 defg 85 82 37 67 116 

PF 86525 1.647 defg 75 78 42 61 120 

BR 35 1.612 defgh 70 83 35 64 116 

BA 	20-Guat 1.549 	efgh 65 82 34 54 116 

OC 894 1.505 	fgh 75 81 32 67 116 

CEP 	11 1.505 	fgh 80 82 32 61 116 

EH 1146 1.436 	gh 80 83 36 57 116 

IAC 	13-Lorena 1.345 	h 65 82 35 54 116 

PF 85202 1.331 	h 65 80 35 61 116 

IAC 5-Maring 1.327 	h 65 80 35 64 120 

X 	1.697 kg/ha 	 C.V. (%) - 10 	 F 7,6* 

a C
1  - ciclo da emergncia ao espigamento mdio; C 2  - ciclo da emergncia 	colheita. 

Mdias seguidas de mesma letra n&o diferem estatisticamente entre si (Duncan, 5 X). 
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TABELA 3. Rendimento de gros e outras caracterÍsticas agronSrnicas de onze 
linhagens e onze cultivares no Ensaio Centro—Sul—Brasileiro de 
Trigo para Solos com AlumÍnio, em Ponta Por, MS. EMBRAPA—UEPAEde 
Dourados, MS, 1991. 

Semeadura: 2.5.91 	 Emergencia: 7.5.91 

Cultivar 

e 

linhagem 

Rendjmento 

de gros 

(kg/ha) 

Altura 

de 	planta 

(cm) 

Peso 	do 

hectolitro 

(kg) 

Peso de mil 

seuientes 

(g) 

Cicloa 

C 1  

(dias) 

PF 843083 2.605 	a 80 79 30 63 115 

BR 37 4.498 ab 80 79 32 65 115 

BR 23 2.392 abc 75 77 31 65 115 

CC 9014 2.283 bcd 80 80 33 67 115 

BR 20-Guat 2.281 bcd 75 83 32 51 115 

RH 54 2.207 cde 80 82 34 54 115 

BR 34 2.203 cde 80 83 35 59 115 

BR 35 2.172 cde 80 82 35 65 115 

OC 894 2.167 	cde 85 74 33 67 115 

PF 85202 2.155 cde 75 74 32 54 115 

Minuano 82 2.119 def 95 82 37 62 115 

BH 1146 2.089 def 85 81 33 52 115 

CEP 11 2.084 def 85 78 30 51 115 

IAPAR 46 2.075 def 95 77 35 65 115 

CEP 8538 2.030 defg 90 74 32 67 115 

PF 85159 1.969 	fgh 90 77 35 63 115 

PF 83244 1.953 efgh 90 80 35 59 115 

IAC 13-Lorena 1.901 	fghi 80 74 32 47 115 

CC 898 1.800 ghi 80 71 31 70 115 

PF 86525 1.753 	hi 90 79 40 54 115 

IAC 5-Maring 1.672 	i 100 77 35 59 115 

PG 8811 995 j 65 68 26 75 130 

X a 2.063 kg/ha 	 C.V. () - 7 	 F a 16,9** 

a 	
ciclo da emergncia ao espiganiento mdio; C 2 	ciclo da emergncia à colheita. 

Mdias seguidas de mesma letra no diferem estatisticamente entre si (Duncan, 5 
). 
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TABELA 4. Rendimento de graos e outras caracterÍsticas agronSmicas de onze 

linhagens e onze cultivares no Ensaio Centro-Sul-Brasileiro de 

Trigo para Solos com AlumÍnio, em Aral Moreira, MS. EMERAPA-UEPAE 

de Dourados, MS, 1991. 

Semeadura: 2.5.91 
	

Emergncia: 7.5.91 

Cultivar 

e 

linhagem 

Rendimento 

de gros 

(kg/ha) 

Altura 

de planta 

(cm) 

Ciclo 
a 

(dias) 

PF 85159 1.426 a 85 66 121 

BR 34 1.386 ab 75 66 121 

BR 23 1.367 abc 70 66 121 

BR 37 1.359 abc 75 64 121 

IAPAR 46 1.356 abc 85 59 121 

BR 35 1.293 abcd 70 59 121 

PF 83244 1.285 abcd 80 66 121 

RH 54 1.249 abcde 70 61 121 

CE? 8538 1.207 bcdef 75 76 121 

?F 86525 1.194 bcdefg 80 59 121 

BR 20-Guat6 1.185 bcdefg 70 59 121 

PF 85202 1.169 cdefgh 75 63 121 

CC 894 1.113 defghi 70 76 121 

Minuano 82 1.088 defghi 85 59 121 

CC 9014 1.071 efghi 70 76 121 

00 898 1.049 efghi 65 76 121 

EH 1146 1.037 fghi 80 59 121 

?F 843083 1.008 ghi 80 66 121 

CE? 11 971 hi 85 66 121 

PG 8811 713 jk 60 80 121 

IAC 13-Lorena 664 ,jk 75 59 121 

IAC 5-maring& 525 k 95 66 121 

= 1.130 kg/ha 	 C.V. (%) = 11 	 F = 13,0° 

a Ct = ciclo da emergncia ao espigamento mdio; C 2  = ciclo da emergncia 

colheita. 

Mdias seguidas de mesma letra no diferem estatisticamente entre si (Dun-

can, 5%). 
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TABELA S. Rendimento de grãos e outras caracterÍsticas agron8micas de onze 
linhagens e nove cultivares no Ensaio Centro-Sul-Brasileiro de 
Trigo para Solos sem Alumínio, no distrito de Indpolis, MS. 
EMBRAPA-UEPAE de Dourados, MS, 1991. 

Semeadura: 26.4.91 	 Emergncia: 1.5.91 

Cultivar 

e 

linhagem 

Rendimento 

de gros 

-(kg/ha) 

Altura 

de planta 

(cm) 

Peso 	do 

hectolitro 

(kg) 

Peso 	de mil 

sementes 

(g) 

CClOa 

C 1  

(dias) 

IAC 289 3.473 a 75 82 36 57 115 
MS 21169-85 3.363 ab 80 84 36 56 105 
BR 30-Cadiuu 3.278 	abc 80 84 38 55 105 
Anahuac 3.269 	abc 75 84 34 56 105 
8R 36-Ianomami 3.249 abcd 75 84 38 51 105 
IA 8911 3.230 bede 75 85 34 62 113 
IOC 904 3.116 cde 85 83 35 55 105 
IAC 287 3.113 	cde 75 80 33 55 105 
CC 9016 3.108 cdef 85 82 36 66 113 
OCEPAR 14 3.027 	defg 75 81 36 51 105 
105 304F2 3.022 defg 80 81 31 55 105 
8R 18-Terena 2.994 efg 80 83 39 55 105 
OCEPAR 19 2.993 efg 70 84 38 55 105 
IA 8954 2.877 fgh 75 83 29 70 113 
OCEPAR 16 2.869 	gh 80 83 36 62 113 
105 419AK 2.705 hi 75 83 31 48 105 
OCEPAR 	18 2.685 hi 65 82 33 48 105 
Panda 2.618 	i 70 81 32 45 105 
lIS 60-84 2.591 	i 65 78 32 51 105 
IA 8745 2.049 3 80 76 34 51 105 

a 2.981 kg/ha 	 C.V. (t) - 4,8 	 F -2,0** 

a 
C a  ciclo da emergncia ao espigamento mdio; C. a  ciclo da emergncia 'a colheita. 

Mdias seguidas de mesma letra no diferem estatisticamente entre si (Ouncan, 5 ). 
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TABELA 6. Rendimento de gr&os e outras características agronSrnicas de onze 
linhagens e nove cultivares do Ensaio Centro-Sul-Brasileiro de 
Trigo para Solos sem AlumÍnio, em Aral Moreira, MS. EMBRAPA-UEPAE 
de Dourados, P45, 1991. 

Semeadura: 27.5.91 
	

Emergncia: 6.6.91 

Cultivar 
e 

linhagem 

Rendimento 
de graos 
(kg/ha) 

Altura 
de planta 

(cm) 

Cicloa 

C 1  

(dias) 

e 2  

BR 36-Ianomarni 1.960 a 70 54 121 

IAC 287 1.931 a 70 58 121 

CC 9016 1.916 a 70 70 t21 

IOC 904 1.998 ab 75 61 121 

IDS 419AK 1.877 abc 70 58 .121 

0CEPAR 19 1.859 abc 75 58 121 

P45 60-84 1.792 abcd 70 58 121 

MS 21169-85 1.767 abcd 75 58 121 

IA 87458 1.672 abcde 75 58 121 

Panda 1.663 abcde 70 58 121 

Anahuac 1.626 abcdef 65 57 121 

IA 8911 1.624 abcdef 65 70 121 

IA 8954 1.515 bcdef 65 70 121 

OCEPAR 14 1.501 cdef 75 58 121 

mi 30-Cadiuu 1.495 cdef 70 56 121 

MC 289 1.463 def 70 60 121 

OCEPAR 18 1.446 def 60 61 121 

mi 18-Terena 1.338 efg 70 57 121 

OCEPAR 16 1.261 fg 65 62 121 

IDS 304F2 1.024 g 70 62 121 

= 1.631 kglha 	 C.V. (%) = 14 	 F = 4,8** 

a 
c 1  = ciclo da emergncia ao espiganento mdio; C 2  = ciclo da emergncia 
colheita. 

Mdias seguidas de mesma letra no diferem estatisticarnente entre si 	(Dun- 

can , 5 %). 
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S. LINHAGENS DE TRIGO EM NIVEL INTERMEDIÁRIO DE EXPERIMENTAÇÃO 

Luiz Alberto Staut', Joaquim Soares Sobrinho 2  e 
Paulo Gervini Sousa' 

5.1. Objetivo 

Avaliar o comportamento de linhagens de trigo em nlvel intermedirio de 
experimentaço. 

5.2. Metodologia 

Foram testadas sete linhagens no Ensaio Sul-matogrossense de Linhagens de 
Trigo Tolerantes ao Alumínio (MST), conduzido na EMBRAPA-UEPAE de Dourados e 
Ponta Por, e nove linhagens no Ensaio Sulmatogrossense de Linhagens de Tri-

go Sensíveis ao Alumlnio (453), conduzido em Ind&poljs, distrito de Dourados, 
Mato Grosso do Sul. 

O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com quatro repeti-
çSes. As parcelas constituÍram-se de cinco fileiras de 5,00 m, espaçadas de 
0,20 m. A &rea útil foi as trs fileiras centrais. Utilizou-se uma densidade 
de 400 sementes vi&veis/m 2 . Foram feitas as seguintes determinaç3es: rendi-
mento de gros, pesos do hectolitro (PI) e de mil sementes (PMS), espigainen-
to mdio, ciclos da emergncia ao espigamento m&dio e da emergancia a co-
lheita e altura de plantas. As cultivares padr3es para o MST foram: BEl 1146, 

BR 20-Guat6, IAC 5-Maring& e IAC 13-Lorena e para o MSS BR 18-Terena, 
BR 30-Cadiu&u, BR 36-lanomami e Anahuac. Foi realizado somente controle de 
pragas e seguiram-se as recomendaç3es da Comissao Centro-Sul-Brasileira de 
Pesquisa de Trigo. 

A Tabela 1 apresenta a an&lise quÍmica dos solos da UEPAE de Dourados, 
Ponta Por e Ind&polis. 

5.3. Resultados 

o MST foi instalado na UEPAE de Dourados em 7.4 (emergincia em 27.4.91), 
e em Ponta pora em 2.5 (emergncia em 7.5.91), apresentando rendimento m&dio 
de gros de 1.110 e 1.848 lcg/ha, respectivamente (Tabelas 2 e 3). 

o MSS foi instalado em Ind&polis, em 26.4 (emergncia em 1.5.91), com 
rendimento m&dio de gros de 2.931 kg/ha (Tabela 4). 

As linhagens que se destacaram quanto ao rendimento de gros foram: 

Eng.-Agr., CREA nQ 1175/D-MS, EMBR#PA-UEPAE de Dourados, Caixa Postal 661, 79800 - Dourados, 

MS. 
2  £ng.-Agr., M.Sc., CREA n2 23980/D-MG, Visto 5006-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados. 

Eng.-Aqr., M.Sc., CREA n2 9414/D-RS, Visto 1034-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados. 



a) ?48T (UEPÂE de Dourados): nenhuma linhagem foi mais produtiva que a pa-
dro BU 1146 (1.336 kg./ha); 

b) MST (Ponta Por): a linhagem MS 31-87 superou a melhor padro BR 20-
Guat6 (2.084 kg/ha), em 1 %; 

e) MSS (Indpo1is): todas as padr3es, Anahuac (3.474 kg/ha), BR 30-Ca-
diuu (3.458 kg/ha), BR 36-lanomami (3.290 kg/ha) e BR 18-Terena 
(3.032 kg/ha) foram superiores as sete linhagens testadas. 

5.4. Agradecimentos 

Os autores agradecem equipe de apoio Jemir Franco, N&lio Francisco Ai-
cal& e Antonio Francisco da Costa pelo auxÍlio prestado durante a execução 
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TABELA 2. Rendimento de gr&os e outras características agronSmicas de sete 
linhagens e quatro cultivares no Ensaio Sul—matogrossense deTri-
go Tolerante ao AlumÍnio. EMBRAPA—UEPAE de Dourados, MS, 1991. 

Semeadura: 7.4.91 	 Emergncia: 14.4.91 

Cultivar 

e 

linhagem 

Rendimento 

de gros 

(kg/ha) 

Altura 	Peso 	do 

de planta 	hectolitro 

(cm) 	 (kg) 

Peso de .11 

sementes 

(g) 

Cicloa 

C 1  

(dias) 

6H 	1146 1.336 a 70 81 35 55 114 

MS 9788-86 1.281 	ab 65 81 35 58 114 

BR 20-Guat 1.272 ah 65 81 33 52 114 

IAC 5-Maring 1.161 	ab 80 78 38 59 114 

MS 9710-86 1.146 	ab 65 79 36 58 114 

MS 2-87 1.121 	ah 75 79 35 55 114 

IAC 	13-Lorena 1.085 ah 60 77 34 52 114 

MS 31-87 1.046 	ab 60 74 34 58 114 

MS 55-87 987 ah 70 72 43 55 114 

MS 74-87 897 b 65 77 38 52 114 

MS 69-87 881 b 70 78 40 58 114 

i - 1.110 kgfha C.V. 	(%) - 19 F - 1,4** 

a c 1  - ciclo da emergncia ao espigauiento 	mdio; C 2  e ciclo da emergncia colheita. 

Mdias seguidas de mesma letra nio diferem estatisticamente entre si (Duncan, 5 ). 



TABELA 3. Rendimento de gr&os e outras caracterÍsticas agronmicas de sete 
linhagens e quatro cultivares no Ensaio Sul-matogrossense de Tri-
go Tolerante ao Alumínio, em Ponta nora, MS. EMBRAPA-UEPAE de Dou-
rados, MS, 1991. 

Semeadura: 2.5.91 	 Emergncia: 7.5.91 

Cultivar 

e 

linhagem 

Rendimento 

de grãos 

(kg/ha) 

Altura 

de planta 

(cm) 

Peso 	do 

hectolitro 

(kg) 

Peso de 	iii 

sementes 

(g) 

CC1Oa 

c 1  

(dias) 

MS 31-81 2.084 a 90 80 34 58 115 

OR 20-Guat 2.049 ab 80 83 32 51 115 

lIS 9710-86 2.033 ab 80 82 34 51 115 

lIS 1487 1.946 	ab 15 79 36 51 115 

lIS 55-87 1.938 ab 80 81 40 51 115 

IAC 13-Lorena 1.912 ab 80 81 31 47 115 

lIS 9788-86 1.835 ab 80 82 34 55 115 

8H 	1146 1.789 b 90 83 34 52 115 

lIS 6987 1.774 b 85 80 35 55 115 

lIS 2-87 1.499 c 90 82 36 51 115 

IAC 5-Maring 1.472 c 90 80 35 59 115 

- 1.848 kg/ha C.V. 	(Z) - 9,5 r 

a 
c 1  - ciclo da emergncia ao espigamento mdio; C 2  - ciclo da e.mergncia colheita. 

lIdias seguidas de •esma letra no diferem estatisticamente entre si (Duncan. 5 
). 
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TABELA 4. Rendimento de gros e outras caracterÍsticas agronSmicas de nove 
linhagens e quatro cultivares no Ensaio Sul—matogrossense de Trigo 
Sensível ao AlumÍnio, no distrito de Indpolis. EMBRAPA—UEPAE de 
Dourados, P45, 1991. 

Semeadura: 26.4.91 	 Emergencia: 1.5.91 

Cultivar 

e 

linhagem 

Rendimento 

de gros 

(kg/ha) 

Altura 	Peso 	do 

de planta 	hectolitro 

(cm) 	 (kg) 

Peso de mil 

sementes 

(g) 

Cicl? 

C 1  

(dias) 

Anahuac 3.474 a 80 82 37 55 105 

BR 30-Cadiuu 3.458 a 75 82 39 54 105 

BR 36-lanomami 3.290 ab 80 83 37 54 105 

BR 	18-Terena 3.032 bc 80 82 40 54 105 

PF 87219 2.981 bc 75 84 37 54 105 

MS 1240-87 2.976 bc 65 80 33 50 105 

MS 1132-87 2.943 bc 85 82 35 54 105 

lIS 	1180-87 2.883 	bc 75 80 35 54 105 

PF 87286 2.849 bc 80 83 38 50 105 

lIS 	1155-87 2.779 c 65 78 33 44 105 

lIS 	34827-86 2.695 	c 60 79 33 54 105 

lIS 	1012-87 2.691 	c 75 81 35 47 105 

PF 86392 2.043 d 75 78 29 47 105 

X - 	2.931 	kg/ha C.V. 	() - 9 E - 7,5 

a C
1 	ciclo da eiaergncia 	ao espigamento 	mdio; C 2 	cielo da 	emergncia 	'a colheita. 

Médias seguidas de mesma letra no diferem estatisticamente entre si (Duncan, 5 %). 



PROJETO 004.90.008-0 - INTRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE TRICO IRRIGA-
DO NA REGIÃO DA GRANDE DOURADOS, MATO GROSSO DO SUL 

1. ENSAIO FINAL DE TRIGO IRRIGADO 

Luiz Alberto Staut 1 , Carlos Ricardo Fietz 2, Augusto Csar Pereira Goulart' e 
Maria da Graça Ribeiro Foglf' 

1.1. Objetivo 

Selecionar cultivares e linhagens que ofereçam maior potencial produti-
vo, sob irrigaço, e que apresentem caracterÍsticas agron6micas adequadaspa-
ra o uso dessa tecnologia. 

1.2. Metodologia 

Os experimentos foram conduzidos na EMBRAPA-IJEPAE de Dourados e na Fazen-
da Itamarati, em dois tipos de solo: Latossolo Roxo distrfico (LRd) e La-
tossolo Roxo eutrtfico (LRe). O delineamento experimental foi o de blocos ao 
acaso, com quatro repetiç6es. A parcela constituiu-se de cinco fileiras de 
5,00 m, espaçadas de 0,20 m. Foram colhidas as trs fileiras centrais. Uti-
lizou-se uma densidade de 300 sementes vi&veis/m 2  . Foram feitas as seguintes 
determinaç6es: rendimento de gros, pesos do hectolitro e de mil sementes, 
ciclos da emergncia ao espigamento m&dio e da emergncia colheita e altu-
ra de planta. 

1.3. Resultados 

As datas de semeadura e emergncia na UEPAE de Dourados foram 22.4 e 
28.4.91, para o ensaio conduzido em LRd, e 17.5 e 25.5.91, para o ensaiocon-
duzido em LRe. Na Fazenda Itamarati, os dois ensaios conduzidos foram semea-
dos rio dia 10.5, com emergncia em 17.5.91. 

A adubaço de manutençao foi realizada a lanço, utilizando-se a f&rmula 
4-20-20, na dosagem de 300 kg/ha na UEPAE de Dourados e 350 kg/ha na Fazenda 
Itainarati. Aos quinze e 30 dias ap&s a emergncia efetuaram-se as adubaç3es 
em cobertura, na dose de 40 kg/ha de N em cada uma, utilizando-se o sulfato 
de amnio. Para o controle de pragas e doenças seguiu-se as recomendaç6es 
da Comisso Centro-Sul-Brasileira de Pesquisa de Trigo. 

1  Eng.-Agr., CREA riQ 1175/D-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados, Caixa Postal 661, 79800 - Dourados, 

VIS. 
2  Eng.-Agr., M.Sc., CRU n2 45929/D-RS, Visto 5606-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados. 

Eng.-Agr., M.Sc., CREA N9 32496/0-MG, Visto 4925-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados. 

' Enga. -Agra., CRU n 2  130/D-MS, Fazenda Itaniarati, Caixa Postal 173, 79900 - Ponta Por, MS. 
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O manejo da irrigaço, na UEPAE de Dourado, foi em funço da tensao de 
gua no solo, acompanhada por tensi&netros e mantida durante todo o ciclo 

do trigo entre 0,0 e 0,7 atm. A lamina utilizada foi de 15 mm. Na UEPAE de 
Dourados, no ensaio conduzido em LRd, o trigo recebeu 211 mmdurante o ciclo, 
sendo 137 mm atrav&s das precipitaç6es e outros 74 mm em quatrõ irrigaçSes 

via pivS central. No ensaio conduzido em LRe foram efetuadas seis irrigaçGes 
durante todo o ciclo da cultura, utilizando-se o sistema de aspersao conven-
cional. As precipitaçGes totalizaram 114 mm e as irrigaçes 93 mm. Na Fazen-
da Itamarati, no ensaio conduzido em LRd, as irrigaç6es foram realizadas via 

piv6 central e em número de oito irrigaçaes durante todo o ciclo da cultura. 
As precipitaç6es totalizaram 151 mm e as irrigaç6es 129 mm. No ensaio condu-
zido em LRe foram realizadas seis irrigaçGes durante todo o ciclo da cultu-
ra. As precipitaç5es totalizaram 164 mm e as irrigaç6es 96 mm. 

Na UEPAE de Dourados, no ensaio conduzido em LRd, o rendimento m&dio de 
gros foi de 2.121 kg/ha e apenas a linhagem SERI 82 (2.451 kg/ha) superou 
em 3 % a mdia das trs melhores padrSes BR 30-Cadiuu, Bit 10-Formosa e 
Anahuac (2.365 kg/ha) (Tabela 1). 

No ensaio conduzido em LHe, o rendimento de gros foi de 2.677 kg/ha e 
nenhuma linhagem superou a m&dia das tras melhores padrSes IAPAR 47, Bit 30-
Cadiuu e BR 10-Formosa, com 3.075 kg/ha (Tabela 2). Na UEPAE de Dourados re-
gistrou-se a ocorrancia de brusone do trigo (PyrCcularia oryaae Cav.). Foram 
realizadas ao nÍvel de campo a contagem das espigas que apresentaram sinto-
mas visuais de ataque da doença. As linhagens e variedades tiveram o seguin-
te comportamento: BT 501, GEN, SERI 82, SEHI/NKT "5", \TEE " S"/P.JN "5" e 
BR 31-Miriti no apresentaram espigas com brusone; BR 30-Cadiuu eTAC 24-Tu-
curul, uma espiga; BR 10-Formosa, BR 42-Nambiquara e KAUZ "5", cinco espi-
gas; Anahuac, IAPAR 17-Caet e Jupateco 73, oito espigas; IAPAR 47, 
IAPAR 6-Tapejara e OCEPAR 7-Batulra com quinze, 42 e 105 espigas apresentan-
do sintomas visuais caracterÍsticos de brusone. 

Com relação & bacteriose do trigo, doença de maior incidncia no cultivo 
do trigo irrigado, devido a pratica da irrigação oferecer condiç6es favor-
veis a ocorrncia da mesma, os materiais que apresentaram alta suscetibili-
dade foram: IAPAR 6-Tapejara, IAC 24-Tucurul, OCEPAR 7-Batulra, BT 501 e 
SERI/NKT "5"; os suscetÍveis: BR 30-Cadiuu, BR 42-Nambiquara, IAPAR 17-Cae-

t&, TAPAR 47, Jupateco 73, GEN, SERI 82, VEE " S"/PJN "SI' e KAUZ "5", e com 

suscetibilidade moderada: Anahuac, BR 10-Formosa e BR 31-Miriti. 
Na Fazenda Itamarati, no ensaio conduzido em LRcI, o rendimento m&dio de 

gros foi de 2.094 }çg/ha e nenhuma linhagem superou, em rendimento de gros, 
a mdia (2.277 kg/ha) das tras melhores padr5es IAPAR 47, BR 10-Formosa e 
BR 30-Cadiu&u (Tabela 3). No ensaio conduzido em LHe, o rendimento m&dio de 
gros foi de 2.178 kg/ha e, tambm, nenhuma linhagem superou em rendimento 
de gros a mdia das trs melhores padr3es IAPAR 47, BR 42-Nambiquara e 

EH 30-Cadiuu (2.430 kg/ha) (Tabela 4). 



TABELA 1. Rendimento de graos e outras características agronSmicas de cul-
tivares e linhagens de trigo irrigado do Ensaio Final, em Latos-
solo Roxo distrcSfieo. EMBRAPA-TJEPAE de Dourados, MS, 1991. 

Semeadura: 22.4.91 	 Emergncia: 28.4.91 

Cultivar 

e 

linhagem 

Rendimento 

de grios 

(kg/ha) 

Altura 

de planta 

(cm) 

Peso do 

hetolitro 

(kg) 

Peso de 	mil 

sementes 

(9) 

ClClOa (dias) 

BR 30-Cadiuu 2.524 	a 85 80 32 59 109 

BR 10-Formosa 2.481 a 80 79 32 59 109 

SER! 82 2.451 ab 80 80 33 64 115 

VEE 	"S"/PJN 11 5" 2.372 ab 75 79 30 60 115 

IAC 24-Tucuruí 2.321 	abc 75 78 31 51 115 

6R 31-Miriti 2.208 abc 90 80 30 60 115 

Jupateco 73 2.161 	abc 85 77 29 54 115 

GEN 2.094 bcd 75 81 32 60 115 

Anhuac 2.091 bcd 80 80 30 58 109 

!APAR 6-Tapejara 2.089 bcd 75 80 30 54 109 

OCEPAR 7-Batufra 2.079 bcd 75 81 32 50 103 

TAPAR 47 2.074 bcd 80 81 33 51 109 

IAPAR 17-Caeté 2.055 bcd 80 79 31 57 109 

KAUZ "5" 1.957 	cd 75 78 29 57 115 

SERI/NKT 	"SI' 1.934 cci 75 79 28 55 115 

8T 501 1.717 de 75 77 30 45 103 

2R 42-Nambiquara 1.453 	e 85 76 30 57 109 

X - 2.121 kg/ha 	 C.V. (t) - 11 	 F - 5,4 

a 
c 1  - ciclo da emergncia ao espigaisento mdio; C. - ciclo da enlergncia 'a colheita. 

Mdias seguidas de mesma letra nio diferem estatisticaimente entre si (Ouncan, 5 Z). 
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TABELA 2. Rendimento de gx4os e outras caracterÍsticas agron&nicas de cul-
tivares e linhagens de trigo irrigado do Ensaio Final, em Latos-
solo Roxo eutr&fico. EMBRAPA-UEPAE de Dourados, MS, 1991. 

Semeadura: 17.5.91 	 Emergncia: 25.5.91 

Cultivar 	 Rendimento 	Altura 	Peso do 	Peso de mil 	ci0a (dias) 

e 

linhagem 

de grãos 

(kg/ha) 

de planta 

(cm) 

hectolitro 

(kg) 

sementes 

(g) C1 C2 

tAPAR 47 3.515 	a 75 75 41 61 121 

VEE 	"S"/PJPI 	"Si' 2.963 ab 65 75 31 68 121 

BR 30-Cadiuu 2.963 ab 75 73 34 62 121 

OCEPAR 7-Batufra 2.846 b 65 75 35 56 121 

BR 10-Formosa 2.782 b 80 70 35 65 121 

DR 42-Nambiquara 2.689 b 80 76 33 62 121 

SERI 82 2.647 b 75 70 29 68 121 

KAUZ "SI' 2.638 b 60 74 31 62 121 

Anahauc 2.627 b 75 74 32 68 121 

IAPAR 17-Caet 2.596 b 75 75 31 61 121 

BR 31-Miriti 2.582 b 75 73 31 68 121 

BT 501 2.563 b 85 74 45 54 121 

GEN 2.497 b 70 71 28 65 121 

SERI/NKT "5" 2.489 b 70 76 31 61 121 

IAPAR 6-Tapejara 2.404 b 80 72 31 62 121 

IAC 24-Tucuruí 2.401 b 70 73 36 58 121 

Jupateco 73 2.339 b 85 73 30 61 121 

X - 2.677 kg/ha 	 C.V. (%) - 15 	 F - 1,8** 

a 
c1 - ciclo da emergncia ao espigamento mdio; C 2  - ciclo da emergncia 'a colheita. 

Ndias seguidas de mesma letra no diferem estatisticamente entre si (Ouncan, 5 %). 



TABELA 3. Rendimento de graos e outras caracter{sticas agron6micas de cul-
tivares e linhagens de trigo irrigado do Ensaio Final, em Latos-
solo Roxo distr6fico, na Fazenda Itamarati. EMBRAPA—UEPAE deDou-
rados, MS, 1991. 

Semeadura: 10.5.91 	 Emergncia: 17.5.91 

Cultivar 

e 

linhagem 

Rendimento 

de grãos 

(kg/ha) 

Altura 

de planta 

(cm) 

Peso 	do 

hectolitro 

(kg) 

. 	 1 a 
(dias) 

IAPAR 47 2.356 	a 75 81 56 

BR 	10-Formosa 2.294 	ab 75 80 61 

IAC 24-Tucuruí 2.283 ab 70 80 56 

SERI 	82 2.245 abc 70 79 64 

BR 30-Cadiuu 2.182 abc 75 79 62 

KRAIJZ 2.165 	abc 60 81 59 

BR 31-Miriti 2.144 	abcd 65 81 64 

VEE "S"/PJN "5" 2.133 	abcd 70 81 63 

GEN 2.052 abcd 70 79 64 

Anahuac 2.039 	abcd 75 81 61 

OCEPAR 7-Batufra 2.036 	abcd 70 81 52 

IAPAR 6-Tapejara 2.029 abcd 75 81 62 

DA 42-Nambiquara 2.029 	abcd 75 81 53 

Jupateco 73 1.976 	bcd 80 81 59 

IAPAR 	17-Caet 1.974 bcd 70 82 53 

SERI/NKT "Si' 1.881 cd 75 80 55 

BT 501 1.779 	d 70 79 48 

X - 2.094 kg/ha 	 C.V. () - 10 	 F - 1,9 

a 
Ciclo da emergncia ao espigamento mdio. 

Mdias seguidas de mesma letra n&o diferem estatisticamente entre si (Duncan, 5 %). 
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TABELA 4. Rendimento de gros e outras caracterlsticas agron6micas de cul-
tivares e linhagens de trigo irrigado do Ensaio Final, em Latos-
solo Roxo eutr6fico, na Fazenda Itarnarati. EMBRAPA—UEPAE deDou-
rados, MS, 1991. 

Semeadura: 10.5.91 	 Emergéncia: 17.5.91 

Cultivar 

e 

linhagem 

Rendimento 
- 

de graos 

(kg/ha) 

Altura 

de 	planta 

(cm) 

Peso 	do 
. 

hectolitro 

(kg) 

a 
Ciclo 

(dias) 

IAPAR 47 2.559 a 70 82 56 

tAPAR 	17-Caet 2.386 	ab 70 84 53 

BR 42-Nambiquara 2.380 ab 80 83 53 

BR 30-Cadiuu 2.353 	abc 70 80 62 

SERI 	82 2.342 	abc 80 79 64 

Jupateco 73 2.321 	abc 70 83 59 

BR 10-Formosa 2.297 	abc 85 79 61 

KRAUZ 2.150 abc 60 82 59 

BR 31-Miriti 2.143 	abc 75 82 64 

GEN 2.096 abc 70 80 64 

IAC 	24-Tucuru( 2.096 	abc 70 82 56 

Anahuac 2.078 	abc 60 79 61 

VEE 	"S"/PJN "Si' 2.036 	abc 65 82 

SERI/NKT "5" 2.005 bc 80 83 

OCEPAR 7-Batufra 1.983 	bc 65 83 52 

tAPAR 6-Tapejara 1.957 	bc 80 83 62 

BT 501 1.841 	e 70 82 48 

X - 2.178 kg/ha 	 C.V. (%) - 14 	 F - 1,5 

a 
 Ciclo da emergncia ao espigamento mdio. 

Médias seguidas de mesma letra no diferem estatisticamente entre si (Duncan, 5 
). 
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2. ENSAIO INTERMEDIÁRIO DE TRIGO IRRIGADO 

Luiz Alberto Staut', Carlos Ricardo Fietz 2  e 
Augusto Casar Pereira Goulart' 

2.1. Objetivo 

Avaliar o comportamento de linhagens de trigo irrigado em nÍvel interme-
dikio de experimentaço. 

2.2. Metodologia 

Os experimentos foram conduzidos na EMBRAPA-UEPAE de Dourados, emdoisti-
pos de solo: Latossolo Roxo distr6fico (LRd), instalado em 22.4.91 e Latos-
solo Roxo eutrE,fico (LRe), instalado em 17.5.91. O delineamento experimental 
foi o de blocos ao acaso, com quatro repetiçBes. A parcela constituiu-se de 
cinco fileiras de 5,00 m, espaçadas de 0,20 m. Foram colhidas as trs filei-
ras centrais. Utilizou-se uma densidade de 300 sémentes viveis/m 2  

Foram feitas as seguintes determinaç6es: rendimento de gros, pesos do 
hectolitro e de mil sementes, ciclos da emergancia ao espigamento mdio e da 
emergancia a colheita e altura de planta. A adubaçao utilizada foi de 300 
kg/ha da f6rmula 4-20-20, distribuÍda a lanço e incorporada com grade nive-
ladora. Aos quinze e 30 dias apis a emergncia efetuaram-se as adubaç6es em 
cobertura, na dose de 40 kg/ha de N em cada uma, utilizando-se sulfato de 
amSnio. Para o controle de pragas e doenças seguiu-se as reccmendaçes da 
Comiss&o Centro-Sul-Brasileira de Pesquisa de Trigo. 

o manejo da irrigaço foi em funçao da tensao de £gua no solo, acompanha-
do por tensi6metros e mantido durante o ciclo do trigo entre 0,0 e 0,7 atm. 
A lamina utilizada foi de 15 mm. No ensaio conduzido em LRd, as irrigaç6es 
foram em número de quatro e totalizaram 74 mm e as pricipitaç6es ocorridas 
137 mm; o total de &gua fornecida foi de 211 m. No ensaio conduzido em LHe, 
as irrigaç6es foram em número de seis e totalizaram 93 mm e as precipitaç6es 
ocorridas 114 mm; o total de gua fornecido foi de 207 mm. 

2.3. Resultados 

No ensaio conduzido em LRd, o rendimento mdio de graos foi de 2.314 kg/ 
ha (Tabela 1) e a linhagem CPAC 831068, com 2.734 kg/ha, superou a melhor 
padrao BR 10-Formosa (2.564 kg/ha) em 6 %; quando comparada com as trs me-
lhores padr6es, sua superioridade em rendimento de grãos e superior a 10%. 
Em reiaçao a doenças nao controladas por furigicida (propiconazole), a linha- 

1 Eng.-Agr., CRU n2 1175/D-JIS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados, Caixa Postal 661, 79800 - Dourados, 
MS. 

2 Eng.-Agr., M.Sc., CRU n2 45929/D-RS, Visto 5606-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados. 

Eng.-Agr., M.Sc., CRU n2 32496/0116, Visto 4925-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados. 
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gem CPAC 831068 foi suscetível brusone do trigo e moderadamente suscetÍ-

vel bacteriose. 
No ensaio conduzido em LHe, o rendimento rndio de gros foi de 3.117 kg/ 

ha (Tabela 2) e duas linhagens, CPAC 841128 com 3.685 kg/ha e PF 84407 com 
3.475 kg/ha, superaram a melhor padr&o BR 30-Cadiu6 (3.402 kg/ha) em 8 e 

2 %, respectivamente. Com  relaço brusone, a linhagem CPAC 841128 foi ai-

tarnente suscetível e a PF 84407 suscetÍvel, quando comparadas com as pa-

dr6es. 

2.4. Agradecimentos 

Os autores agradecem aos t&cnicos agrícolas Arnaldo Gomes de Moraes e 
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TABELA 1. Rendimento de gz4os e outras caracterÍsticas agronSmicas de cul-

tivares e linhagens de trigo irrigado do Ensaio Intermedirio, em 

Latossolo Roxo distr6fico. E?4BRAPA-UE?AE de Dourados, MS, 1991. 

Serneadura: 22.4.91 	 Emerg&icia: 28.4.91 

Cultivar Rendimento Altura Peso do Peso 	de 	mil Cicloa (dias) 

e de 	gros de planta hectolitro sementes 

linhagem (kg/ha) (cm) (kg) (g) C 1  0 2 

CPAC 831068 2.734 a 80 80 31 60 115 

BR 	10-Formosa 2.564 ab 80 80 30 58 109 

CPAC 841221 2.501 ab 80 79 32 50 103 

CPAC 8553 2.482 abc 80 78 29 50 103 

Anahuac 2.471 abc 85 81 33 58 109 

CPAC 841183 2.467 	abc 70 78 29 50 103 

CPAC 841229 2.454 bc 75 79 30 45 103 

PE 869164 2.432 bcd 70 78 31 50 103 

PF 84407 2.430 bcd 70 78 30 50 103 

BR 30-Cadiuu 2.385 bcd 90 79 31 58 109 

CPAC 841128 2.330 bcde 70 78 29 50 109 

CPAC 841034 2.295 bcdef 80 77 28 58 115 

CPAC 841127 2.285 bcdef 65 76 28 46 109 

CPAC 841136 2.208 cdef 70 78 29 45 103 

CPAC 831033 2.167 def 85 79 30 60 115 

CPAC 841143 2.070 efg 70 77 29 46 103 

PF 84584 2.036 	fg 85 76 29 53 109 

CPAC 8547 1.887 	gh 70 76 28 45 103 

BR 42-flambiquara 1.768 h 80 78 29 57 115 

X - 2.314 kg/ha 	 C.V. (X) - 7 	 E - 7 , 91* 

a C
1  - ciclo da emergncia ao espigamento mdio; C 2  - ciclo da emergncia 	colheita. 

Mdias seguidas de mesma letra nio diferem estatisticamente entre si (Ouncan, 5 *). 
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TABELA 2. Rendimento de gros e outras caracterÍsticas agron3micas de cul-
tivares e linhagens de trigo irrigado do Ensaio Intermedirio, em 
Latossolo Roxo eutr&fico. EMBRAPA—IJEPAE de Dourados, MS, 1991. 

Semeadura: 17.5.91 	 Emergncia: 25.5.91 

Cultivar 

e 

linhagem 

Rendimento 

de grhs 

(kg/ha) 

Altura 

de planta 

(cm) 

Peso do 

hectolitro 

(kg) 

Peso de •il 

sementes 

(g) 

Ciclo 
a

C 1  

(dias) 

CPAC 841128 3.685 	a 70 82 30 56 112 

PE 84407 3.475 	ab 80 81 34 56 112 

OH 30-Cadiuu 3.402 abc 75 75 34 62 112 

OH 42-Nambiquara 3.360 abc 80 77 32 61 112 

CPAC 841183 3.313 	abcd 70 82 36 57 112 

PF 84584 3.272 bcd 85 76 31 61 112 

CPAC 831068 3.239 bcde 80 76 35 68 112 

CPAC 841034 3.234 bcde 80 79 31 68 112 

CPAC 841127 3.234 bcde 70 83 30 54 112 

CPAC 841143 3.208 bcde 75 83 33 56 112 

CPAC 841229 3.144 bcde 85 83 39 54 112 

PE 869164 3.060 bcde 70 71 33 58 112 

OH lo-rormosa 3.057 cde 75 72 34 63 112 

Anahuac 2.989 cde 70 76 33 63 112 

CPAC 831033 2.924 de 70 78 30 68 112 

CPAC 841221 2.907 	de 75 79 32 56 112 

CPAC 841136 2.850 e 85 82 40 54 112 

CPAC 8553 2.485 	f 75 82 40 58 112 

CPAC 8547 2.387 	f 70 81 31 54 112 

X - 3.117 kg/ha 	 C.V. (t) - 7,9 	 F - 6,5** 

a 
c 1  - ciclo da emergncia ao espigamento mdio; C 2  - ciclo da ernergncia 	maturaço. 

Mdias seguidas de mesma letra nio diferem estatisticaniente entre si (Duncan. 5 
). 
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PROJETO 004.89.006-7 - POPULAÇÕES E ESPAÇAMENTOS EM LINHAS SIMPLES E DUPLAS 
NA OTIMIZAÇÃO DO RENDIMENTO DE GRÃOS 

1. POPULAÇÕES E ESPAÇAIIENTOS EM LINHAS SIMPLES E DUPLAS NA OTIMIZAÇÃO DOREN-
DIMENTO DE GRÃOS 

Valter Cauby Endres' 

1.1. Introduço 

A ocorrncia do acamamento na cultura do trigo irrigado no MS tem sido 
indicada como fator que interfere na obtenço do rendimento de gros, espe-
rado para este tipo de cultivo. O balanço adequado entre a populaço por 
unidade de rea e o espaçamento entre linhas de cultivo modifica o ambiente, 
possibilitando a expresso gentica da capacidade de absorçao de nutrientes 
e do potencial produço de gros. 

Este projeto objetiva avaliar o efeito de espaçamentos e populaç6es de 
plantas sobre o acamamento e rendimento de gros. 

1.2. Metodologia 

As açSes de pesquisa foram desenvolvidas em dois ambientes, sequeiro e 
irrigado por aspers&o, ambos localizados em Latossolo Vermelho-Amarelo dis-
tr6fico (LVd), de textura argilosa, situados na EMBRAPA-UEPAE de Dourados, 
Dourados, 145. 

Os tratamentos foram constituÍdos de combinaç6es de dez espaçamentos en-
tre linhas de cultivo e trs populaçes, sendo as linhas simples espaçadas 

de 12, 20, 30 e 40cm, combinadas com linhas duplas de 12 x 20, 30 e 40cm; 
20 x 30 e 40 cm e 30 x 40 cm, em populaçSes de 150, 300 e 450 sementes 
aptas/m2  

As avaliaç3es programadas foram stands inicial e final, percentagem de 
acamamento e rendimento de gr&os. 

1.3. Resultados 

A semeadura foi realizada em solo úmido, mecanicamente, com semeadora de 
parcelas "plot spider" com distribuidor Oyjord e carrinhos de semeadura de 
discos simples, em 13.4.91. A emergncia ocorreu sete dias apis. 

Na contagem do stand inicial, verificou-se um número de plantas muito 
abaixo do programado, com desvios de at 57 %, sugerindo problemas no vigor 
das sementes, pois nao foram identificados problemas de pragas (lagarta 
elasmo) e as condiçes hÍdricas foram favoráveis cultura. 

1 Eng.-Agr., M.Sc., CREA n2 11741/D-RS, Visto 4970-.MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados, Caixa Postal 
661, 79800 - Dourados, MS. 



75 

Nesse ano agrÍcola os desvios de popuiaçao de plantas altamente signifi-
cativos, tanto em sequeiro quanto irrigado, refletiram em confundimentos dos 
tratamentos para os demais parametros avaliados, prejudicando a utilização 
dos dados, na analise e projeção da influncia dos espaçamentos ou popula-

çoes. 
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PROJETO 043 • 87.006-2 - SISTEMAS DE MANEJO, PERDAS POR EROSÃO E OUTROS ATRI-
BUTOS DE SOLOS 

1. SISTEMAS DE MANEJO E PERDAS POR EROSÃO DE UM LATOSSOLO ROXO DISTRÓFICOAR-
GILOSO SOB CHUVA NATURAL 

Luiz Carlos Hernani 1  

1.1. Objetivo 

Avaliar os efeitos de diferentes sistemas de manejo nas perdas por eroso 
de um Latosolo Roxo distr&fico (LRd) argiloso. 

1.2. Metodologia 

O experimento foi instalado em LRd argiloso, na EMBRAPA de Dourados. Par-
celas coletoras permanentes, de 22 x 3,50 m, foram delimitadas com folhas de 
flandres e conectadas a um sistema coletor de enxurrada (Fig. 1). Cada par-
cela permanente foi submetida a um sistema de preparo de solo e manejo de 
restos de culturas. Os tratamentos so apresentados na Tabela 1. 

As praticas culturais realizadas no trigo cv. BR 18-Terena, durante a sa-
fra 1991, encontram-se n'a Tabela 2. 

Efetuaram-se as seguintes dêterrninaç3es: 
a) diariamente: 

1. pluviometria - atrav&s de um pluviSmetro instalado junto s parce-
las, mediram-se as precipitaç3es pluviomtricas; 

2. perdas de £gua - volume de enxurrada foi medido nas caixas coleto-
ras; 

3. perdas de solo (terra), nutrientes e mataria orgnica - retiraram-
se das caixas coletoras, aps determinaço do volume da enxurrada e 
de forte agitaço da suspenso, trs subamostras de 1,1 que foram 
transferidas para o laborat6rio e seguiram as etapas da Fig. 2; 

4. granulometria do material em suspenso na enxurrada - ap&s as de-
terminaç3es anteriores, retirou-se uma alíquota do material decan-
tado que, em laborat&rio, foi submetido & an1ise 	granulom&trica 
(Boyoucos modificado); 

b) uma vez por ano, no ms de outubro: 
1. determinaç6es fÍsicas e quÍmicas do solo nas parcelas permanentes 
1.1. quÍmicas - amostras compostas (quatro repetiç6es) das camadas 

0-5, 5-10, 10-20 e 20-30 cm foram obtidas para determinaço de 
pH em &gua e dos teores de c&tions troc&veis, f6sforo e mat&'ia 
organica; 

1 Eng.-Agr., Ph.D., CREA n2 48189/D-SP, Visto 4996-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados, Caixa Postal 

661 - 79800 - Dourados, MS. 
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1.2. fÍsicas - em amostras indeformadas das camadas 0-5, 5-10 e 
10-20 cm, foram determinadas: densidade do solo (Ds), macroporo-
sidade (Ma), porosidade total (Pt), condutividade hidrulica (K) 
e retenço de água a -33 e -150 KPa. Em amostras naturais, cole-
tadas da camada 0-10 cm, determinaram-se a ágregaço e a estabi-
lidade de agregados. Com  exceço da condutividade hidru1ica, cu-
ja avaliaço seguiu metodologia semelhante a de Klute, as demais 
determinaçBes fÍsico-quÍmicas seguiram os procedimentos preconi-
zados pela EMBRAPA; 

c) no perÍodo da colheita: 
1. rendimento de gros e de mat&ria seca dos restos culturais (cober-

ura morta) - foram determinados a partir de trs subampstras de 
1 m2  por parcela. 

1.3. Resultados parciais 

Serao discutidos resultados referentes a perdas de água e de solo, rendi-
mento de gr&os de trigo e peso da cobertura morta na colheita dessa cultura. 

Os resultados de perdas de solo e água por eroso hfdrica superficial, pa-
ra o perÍodo junho/90 a maio/91, ratificaram aqueles j& observados nos pe-
rlodos imediatamente anteriores (Tabela 3). O plantio direto (PD) apresentou 
grande eficincia no cbntrole do escorrimento superficial, sendo 99 %, em 
termos de perdas de solo e 96 %, quanto a perdas de &gua, mais eficaz que o 
tratamento Descoberto (D); e, respectivamente, 96 e 90 %, mais conservacio-
nista que o sistema grade pesada + grade niveladora (GP + GN). Tais resulta-
dos esto correlacionados com a cobertura morta existente nos diferentes 
sistemas, cujos efeitos na reduço do impacto de gota de chuva contra os 
agregados, na diminuiçao do movimento da água sobre a superfÍcie do solo, no 
aumento da infiltraço e no armazenamento hldrico no perfil do solo, so 
muito importantes (Tabela 4). O PD, na colheita do trigo, apresentou cerca 
de 5,0 t/ha de palha sobre o solo, enquanto o GP + GN apenas 2,7 t/ha. Os 
efeitos benficos da cobertura morta sobre os atributos hldricos no solo po-
dem explicar os rendimentos de 2,9 t/ha de gros no PD, 22 % mais elevados 
que no sistema GP + ON. Esses resultados ratificaram aqueles obtidos nas sa-
fras de 1989 e 1990 e sugerem que, embora a sucesso soja/trigo no mantenha 
cobertura morta em quantidade e qualidade ideais, nos perÍodos em que isso 
ocorreu, o PD foi mais eficiente que o GP + GN, em relaçao ao rendimento de 
gros de trigo. O sistema escarificaç&o + GN apresentou, por outro lado, com-
portamento intermedi&rio entre o PD e GP + GN. 
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TABELA 1. Tratamentos (preparo de solo) instalados em Latossolo Roxo dis-
trafico, argiloso, paS o cultivo do trigo cv. EH 18-Terena. 
EMBHAPA-UEPAE de Dourados, ?4S, 1991. 

ES + GN = escarificador (sete hastes), ± 20 cm de profundidade de trabalho 
(pt) + grade niveladora (42/19 11 ), ± 5 cm de pt; 

GP + GN = grade pesada (16/24"), ± 10 cm de pt + grade niveladora (idem 
anterior); 

PD 	= plantio direto; 

D 	= sem cobertura vegetal, com preparo de solo; arado de discos 
(3/28 11 ), ± 20cm de pt + duas grades niveladora s (42/191t), ± 5cm 

de pt. 



TABELA 2. Pr&ticas culturais realizadas no trigo cv. BR 18-Terena durante a 
safra 1991. EMBRAPA-UEPAE de Dourados, MS, 1991. 

Preparo de solo 

Data: 16.4.91 

Semeadura 

Data: 22.4.91 

• Densidade: 160 kg de sementes/ha; 17 cm entre fileiras 

• Adubaço (por ha); 10 kg N, 50 kg P205  50 kg 1<201  1,9 kg Zn, 0,19 kg 3 

• Equipamento: SD 5.13 Lavrale, com discos de corte desencontrados 

Controle fitossanitrio 

1-lerbicida 

Dissecaço - data: 14.4.91 
400 g i.a. de paraquat + 670 g i.a. de 2,4 D/ha 

• P&s-plantio - data: 6.5.91 
670 g i.a. de 2,4 D/ha 

Inseticida 

Data: 11.6.91 

Produto: 400 g i.a. de triazofbs/ha 

Fungic ida 

• Data: 11.6.91 

• Produto: 125 g i.a. de propiconazole/ha 

Colheita 

Data: 14.8.91 



TABELA 3. Perdas acumuladas de solo e gua por eros&o hidrica superficial 
de um Latossolo Roxo distr&fico argiloso (4,5 % de declividade) 
na sucessao soja/trigo, em diferentes sistemas contÍnuos de ma-

nejo" , no perÍodo junho/90 a maio/91. EMBRAPA-UEPAE de Dourados, 
MS, 1991. 

Ercso hldrica 

Tratamento 	 Solo 	 Água 
(kg/ha) 	 (mm) 

ES + GN 	 1.631 	 76 

GP + GN 	 2.186 	 61 

P13 	 90 	 6 

13 	 7.833 	 165 

a Detalhes dos sistemas de manejo estio na Tabela 1. 
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TABELA 4. Rendimento de gros de trigo cv. BR 18-Terena e cobertura morta 
durante a colheita, com diferentes sistemas de manejoa  de um La-
tossolo Roxo distr6fico argiloso, em 1991. EMBRAPA-UEPAE de Dou-
rados, MS, 1991. 

Gr&o 	
Cobertura 

Tratamento 	 morta 
(kg/ha) 

(kg/ha) 

ES + GN 	 2.768 (114)L 	 3.050 (112) 

GP + GN 	 2.427 (100) 	 2.730 (100) 

PD 	 2.956 (122) 	 4.787 (175) 

D 	 - 	 - 

a Detalhes dos sistemas de manejo estio na Tabela 1. 

Rendimento relativo, onde 131' + GN = 100. 
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FIG. 1. Sistema coletor de enxurrada. 
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E nota 
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FIG. 2. procedimento de trabalho com as subamostras obtidas nas caixas 

armazenadoras. 
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2. SISTEMAS DE MANEJO E MUDANÇAS EM ATRIBUTOS DE SOLOS DE MATO GROSSO DO SUL 

Luiz Carlos 1-lernani' 

2.1. Objetivos 

Avaliar os efeitos de diferentes sistemas de manejo em atributos fÍsicos, 
quÍmicos e biol&gicos de solos do Mato Grosso do Sul e identificar alterna-
tivas ao manejo intensivo com grades. 

2.2. Metodologia 

Esse experimento foi instalado nos seguintes locais e solos: 
a) Dourados, na sede da UEPAE de Dourados, em Latossolo Roxo distr&fico 

(LRd) argiloso; e 
b) Ponta Por, no campo experimental da UEPAE de Dourados, em Latossolo 

Vermelho-Escuro álico (LEa) textura mdia. 
Os tratamentos constituÍram-se de quatro sistemas de preparo de solo (de 

verão), para cultivo de soja (parcelas de 90 x 13,20 m); trs sistemas de 
preparo de solo, para cultivos de inverno (subdivisao das parcelas no senti-
do transversal, em subparcelas de 30 x 52,80 m) e duas culturas de inverno: 
trigo e aveia preta (subdiviso das subparcelas em subsubparcelas de 30 x 
6,60 m) (Tabela 1). 

O preparo de solo e a semeadura da soja foram realizados em nÍvel (ou em 
contorno); o preparo no inverno foi no sentido perpendicular ao de vero e 
as semeaduras de trigo e aveia preta foram realizadas em faixas (90x6,60 m) 
e em nÍvel. O delineamento experimental foi blocos casualizados com faixas 
subsubdivididas. 

As determinaçes foram assim realizadas: 
- de grãos e cobertura morta: imediatamente antes da colheita mecânica, 
em trs subamostras de 1 m 2  por subsubparcela, coletaram-se todos os re-
sÍduos culturais que cobriam a superfÍcie e plantas, ceifadas ao nÍvel 
do solo; ap6s secagem, as subamostras foram pesadas e em seguida tri-
lhadas, sendo os gr&os separados e pesados. 

2.3. Resultados parciais 

Climaticamente, a safra 1991 foi favorvel ao desenvolvimento do trigo e 
aveia preta. Em Dourados, verificaram-se chuvas razo&veis em abril (88 mm), 
maio (162 mm) e junho (79 mm), que embora no eliminassem os dficits hÍdri-
cos nesses meses, permitiram satisfat6rio estabelecimento das culturas. Chu-
vas, que totalizaram 30 mm em agosto, e geadas pouco afetaram o enchimento 
de gros e a colheita. 

1 Eng.-Agr., Ph.D., CREA n2 48189/0-SP, Visto 4996-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados, Caixa Postal 

651 - 79800 - Dourados, IS. 



Embora o experimento vise avaliar efeitos de sistemas e combinaç6es de 
sistemas (ver&o/inverno). de preparo em mudanças de atributos de solos, re-
sultados relativos a esses aspectos serão analisados detalhadamente ao final 
da pr&cima safra; nesta, ser&o discutidos os dados referentes aos rendimen-
tos de gros e produço de cobertura morta. - 

2.3.1. Dourados, LRd argiloso 

As m&dias gerais do experimento para rendimentos de gros de trigo e de 
aveia preta comum foram, respectivamente, 2.602 e 1.753 kg/ha (Tabela 3). Os 
coeficientes de variaço para essa vari&vel e essas culturas foram, respec-
tivamente 9,4 e 12,8 %. Os rendimentos refletiram condiçSes climticas ame-
nas, mas os de trigo, especialmente, foram maiores que os dos anos anterio-
res, devido, provavelmente, utilizaço da cv. 3B 18-Terena, mais responsi-
va a melhores condiçes edificas que a 311 1146, a qual vinha sendo cultivada 
ate ento. 

A analise da varincia e teste F, ao nÍvel de 5 % de probabilidade, indi-
caram no haver diferenças significativas dos sistemas de preparo de solo 
aplicados no inverno, no vergo e de suas interaçes no rendimento de gros, 
tanto para o trigo quanto para a aveia preta. Entretanto, para essa última 
gramÍnea, a interaçaoistema de preparo de inverno x semeadura direta no 
vero, foi significativa ao nÍvel de 9 %. Isso ficou refletido no teste Tu-
key, ao n{vel de 5 %. 

As mdias gerais e coeficientes de variaçao para a cobertura morta no pe-
rÍodo da colheita do trigo e da aveia preta foram, respectivamente, 3,53 e 
6,27 t/ha e 9,4 e 9,2 % (Tabela 4). Verificou-se que comparada ao trigo a 
aveia preta foi significativamente mais eficaz na produçao de cobertura mor-
ta. Alm disso, neste ano, o trigo apresentou valores de cobertura inferio-
res aos anos anteriores, mostrando que a 31-1 1146 produziu mais palha que a 
Bit 18-Terena. 

O sistema de preparo (SD) (sem preparo de solo ou semeadura direta) apli-
cado continuamente foi mais eficaz na manutenç&o da palha de trigo que os 
demais tratamentos. Entretanto, a quantidade de palha, 4,21 t/ha, foi insu-
ficiente para refletir efeitos ben&ficos ao solo e aos rendimentos de gros 
de trigo. 

2.3.2. Ponta pora, LEa textura mdia 

O rendimento de gros foi significativamente influenciado apenas pelos 
sistemas de preparo de solo aplicados no vero (Tabela 5). O sistema baseado 
em escarificaçao seguida de uma gradagem niveladora foi o mais eficaz e os 
demais apresentaram rendimentos equivalentes entre si, pelo teste Tukey, ao 
nível de 5 % de probabilidade. Efeitos dos diferentes sistemas de preparo de 
solo de inverno e de vero e suas interaçes, sobre os rendimentos de graos 
de aveia preta, no foram detectados. 

A cobertura morta avaliada na poca da colheita, tanto para o trigo como 

para a aveia preta, foi influenciada pelos sistemas de preparo aplicados an- 
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tes da serneadura dessas culturas (Tabela 6). A aveia preta, nesse ambiente, 
foi mais eficaz que o trigo, mas ainda manteve sobre.o terreno quantidades 
de palha relativamente baixas ou muito pr&ximas dos níveis críticos. 

Tanto o rendimento de gros como o peso da cobertura morta refletiram 
atributos quÍmicos do LEa que ainda n&o foram devidamente adequados. Em 
conseqüncia, efeitos ben&ficos de sistemas conservacionistas n&o puderam 
ser detectados, especialmente quanto produtividade de trigo. 
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TABELA 1. Tratamentos (sistemas de manejo e culturas) aplicados em Dourados 
(Latossolo Roxo distr6fico argiloso) e Ponta Pora (Latossolo Ver-
melho—Escuro &ico textura m&dia). EMBRAPA—tJEPAE de Dourados, MS, 
1991. 

Período 
Tratamento 

Vero 	 Inverno 

a 	à 
ES + Gil (Es) 	 ES + Gil (Es) 

GPC+ Gil (GP) 	 GP + Gil (GP) 
Sistema de manejo 	

d 
P0 	 P0 

e 
SE' + AA + Gil (si) 

soja cv. Bossier (P) 	 trigo cv. 6H 1146 (P) 

Cultura 	 soja cv. OCEPAR %-Iguaçu 	(0) trigo cv. 	BR 18-Terena (0) 

aveia preta (P e D) 

a 
Escarificador [sete hastes; profundidade de trabalho (pt) - 20-25 cm]. 

Grade niveladora (42118 11 ; pt - 5 cm). 
C 

Grade pesada (16/26 11 ; pt - 15 cm). 

Plantio direto; quando nao for continuo recebe a denominaçao de semeadura direta (50). 
e 
Arado de aiveca: em Dourados (D) (trs elementos; estriado; pt - 25-30 cm) e em Ponta Por (P) 
(trs elementos; comum; pt - 25-30 cm). 
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TABELA 3. Rendimento mdio (kg/ha) de gros de trigo cv. BR 18-Terena e 
aveia preta comum, cultivados em sucesso à soja cv. OCEPAR 4= 
Iguaçu, em diferentes sistemas e combinaç6es de sistemas de pre-
paro de solo no inverno (P1) e no ver&o (pv), em Latossolo Roxo 
distrfico argiloso de Dourados, safra 1991. EMBRAPA-UEPAE debou-
rados, MS, 1991. 

Sistema de preparo de solo 

Cultura PV 
P1 

ES GP SD SI (P1) 

ES 2.689 2.558 2.810 2.513 2.642 

Trigo 	 GP 2.680 2.544 2.847 2.644 2.678 

SD 2.680 2.320 2.476 2.458 2.483 

(v) 	 2.683 2.474 2.710 2.539 2.602 

ES 	1.882 1.613 1.505 b 1.950 1.737 

Avéia preta 	GP 	1.832 1.814 2.022 a 1.585 1.813 

SD 	1.809 1.646 1.623 ab 1.756 1.708 

(Pv) 	 1.841 	1.691 	1.717 	1.764 	1.753 

C.V. (%) trigo = 9,4 
C.V. (%) aveia preta = 12,8 

a Detalhes dos tratamentos esto na Tabela 1. 

Na cultura aveia preta e na interação P1 dentro de SD (verao), mdias segui-
das de letras distintas, diferem estatisticamente entre si (Tukey, 5 %). 



TABELA 4. Valores mdios (t/ha) da mat&ria seca da cobertura morta para o 
trigo cv. BR 18-Terena e aveia preta comum, cultivados ernsucessao 
soja cv. OCEPAR 4=Iguaçu, em diferentes sistemas e Combinações 

de sistemas de preparo de solo aplicados no inverno (P1) e no ve-
rao (Pv), em Latossolo Roxo distr&fico argiloso de Dourados, sa-
fra 1991. EMBRAPA-UEPAE de Dourados, MS, 1991. 

Sistema de preparo de 
a 

solo 

Cultura PV 
P1 

(P1) 
ES GP SD SI 

ES 3,43 3,31 3,49 b 3,27 3,38 b 

Trigo GP 3,37 3,24 3,45 b 3,35 3,35 b 

SD 3,84 3,66 4,21 a 3,73 3,86 a 

(Pv) 3,54 3,40 3,72 3,45 3,53 

ES 6,81 5,84 6,11 6,20 6,24 

Aveia preta GP 6,62 6,21 5,87 6,15 6,16 

SD 6,82 5,96 6,75 5,91 6,42 

(Pv) 6,75 6,00 6,24 6,09 6,27 

C.V. (%) trigo = 9,4 
C.V. (%) aveia preta = 9,2 

a Detalhes dos tratamentos estao na Tabela 1. 

Para a cultura do trigo, m&dias dos sistemas de preparo de inverno, seguidas 
de letra distinta, diferem estatisticamente entre si (Tukey, 5 %). 



TABELA 5. Rendimento mdio (kglha) de graos de trigo cv. B1-1 1146 e de aveiã 
preta comum, cultivados em sucessao soja cv. Bossier, em dife-
rentes sistemas etômbinaç6es de sistemas de preparo desolo apli-
cados no inverno (P1) e no vero (n), em Latossolo Vermelho-Es-
curo lico, textura mdia, de Ponta Por, safra 1991. EMBRAPA-
IJEPAE de Dourados, MS, 1991. 

Sistema 	de preparo de so10 

Cultura PV 

P1 (P1) 
ES GP SD SI 

ES 1.523 1.555 1.400 1.291 1.442 

Trigo GP 1.482 1.369 1.285 1.270 1.351 

SD 1.517 A 	1.503 A 1.164 B 1.472 A 1.414 

(pY) 1.507 A 	1.476 AB 1.283 8 1.344 AB 1.402 

ES 693 696 688 691 692 

Aveia preta GP 723 724 671 676 698 

SD 815 768 738 689 752 

(PV) 	 744 	729 	699 	685 	714 

C.V. (%) trigo = 9,4 
C.V. (%) aveia preta = 10,5 

a Detalhes dos tratamentos est&o na Tabela 1. 

Para a cultura do trigo, mdias seguidas de letra distinta maitscu1a, na ho- - 

rizontal, diferem estatisticamente entre si (Tukey, 5 %). 
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TABELA 6. Valores mdios (t/ha) da mataria seca da cobertura morta para o 
trigo cv. DX 1146 e aveia preta comum, cultivados em sucesso a 
soja cv. Dossier, em diferentes sistemas e combinaç6es de siste-
mas de preparo de solo aplicados no inverno (P1) e no verao (pv), 
em Latossolo Vermelho-Escuro &ico, textura m&lia, de Ponta Por&, 
safra 1991. EMBRAPA-UEPAE de Dourados, MS, 1991. 

Sistema de preparo de so10 

Cultura PV 
P1 

(P1 
ES GP SD SI 

ES 3,63 ab 3,81 a 3,73 b 3,26 b 3,61 b 

Trigo GP 3,38 b 3,14 b 3,12 b 3,08 b 3,18 c 

SD 4,15 aAB 3,89 a 4,64 sÃ 3,97 aAB 4,16 a 

(PV) 3,72 AB 3,61 AD 3,83 A 3,43 B 3,65 

ES 4,81 4,93 ab 4,65 4,75 4,78 b 

Aveia preta GP 4,65 4,36 b 4,48 4,71 4,55 b 

SD 5,45 5,34 a 5,11 4,97 5,22 a 

(Pw) 4,97 4,88 4,75 4,81 4,85 

C.V. (%) trigo = 8,2 
C.V. (%) aveia preta = 8,6 

a Detalhes dos tratamentos estao na Tabela 1. 

Para cada cultura, mdias seguidas de letras distintas maiGsculas, na hori-
zontal, e minúsculas, na vertical, diferem estatisticainente entre si (Tukey, 

5 %). 
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PROJETO 004.86.024-3 - AVALIAÇXO DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DAS DOENÇAS DO 
TRIGO 

1. AVAL±AÇXO DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DAS DOENÇAS DO TRIGO 

Augusto C&sar Pereira Goulart' e Fernando de Assis Paiva 2  

1.1. Objetivo 

Selecionar produtos novos e/ou misturas, que sejam mais eficientes em re-
laço aos padr6es disponÍveis, para o controle das principais doenças do 
trigo no Mato Grosso do Sul. 

1.2. Metodologia 

O ensaio foi instalado em duas pocas, na EMBRAPA-tJEPAE de Dourados, 	em 
Latossolo Roxo eutrfico, utilizando-se as cultivares IAPAR 6-Tapejara na 
primeira poca e ER 18-Terena na segunda poca. A semeadura da primeira &po-
ca foi realizada em 17.4 e a emergancia ocorreu em 23.4.91; ada segunda po-
ca em 3.6, com emergncia em 11.6.91. A adubaçao foi de 240 kg/ha, utilizan-
do-se a fnnuia 4-30-10. As parcelas constaram de treze fileiras de 5,50 m, 
espaçadas de 0,20 m (rea útil de 7,20 m 2 ); o delineamento experimental foi 
o de blocos ao acaso, com onze tratamentos e quatro repetiçes. As mdias 
foram comparadas pelo teste de Duncan, ao nÍvel de 5 % de probabilidade. 

Foram realizadas duas pulverizaç6es a partir do aparecimento das doenças, 
para ambas as pocas de semeadura. 

Antes das aplicaç6es, as doenças (helmintosporiose e ferrugem do colmo) 
foram avaliadas individualmente, utilizando-se 20 piantas/parcela/repetiçao, 
determinando-se a percentagem de &rea foliar infectada, segundo a escala de 
Cobb modificada e Picinini (1987?). 

A apiicaçao foi feita com pulverizador costal de presso constante (CO 2  ), 
equipado com bicos 

; 
(cone vazio) espaçados de 0,20 m, utilizando-se 240 2/ 

ha de calda. 
Na primeira poca as aplicaçGes foram realizadas em 13.6 e 1.7.91 e na 

segunda &poca em 13.8 e 28.8.91. A colheita da primeira poca foi realizada 
em 7.8.91 e da segunda poca em 27.9.91. 

Os pax4metros avaliados foram Índice de doença, rendimento de gros, pe-
sos do hectolitro (P1-!) e de mil sernentes (PMS) e sanidade das sementes co-
lhidas. 

Os tratamentos avaliados e as respectivas doses (g i.a./ha) encontram-se 
na Tabela 1. 

1 Eng.-Agr., M.Sc., CREA ng 32496/D-MG, Visto 4925-115, EKBRAPA-UEPAE ds Dourados, Caixa Postal 

661, 79800 - Dourados, KS. 
2 Eng.-Agr., Ph.D., CREA ng 371/0-ES, Visto 4964-115, EMBRAPA-UEPAE de Dourados. 
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1.3. Resultados 

Na Tabela 2 encontram-se os resultados referentes ao controle da helmin-

tosporiose (Ffebninthosporium oativum). 
Os melhores tratamentos para o controle da helmintosporiose foram o pro-

piconazole e o tebuconazole, ambos com eficincia de controle de 92 % em 
relaço testemunha no tratada. Seguiu-se em eficincia, com 88 % de con-
trole efetivo, o flutriafol (125 g i.a./ha), no diferindo estatisticamente 
de flusilazole. Bom controle foi obtido pelo prochloraz (81 %) e mancozeb 
(77 %). Os demais tratamentos formaram um grupo intermedirio, com eficin-

cia de co&trole variando de 42 a 73 %. 
Os maiores rendimentos de grãos foram obtidos com a aplicaçao de tebuco-

nazole e propiconazole, que superaram a testemunha sem controle em 35,2 e 
38,3 %, respectivamente, sendo estatisticamente semelhantes entre si; flu-

silazole e flutriafol (125 g i.a./ha) apresentaram rendimentos superiores 
testemunha, em 28,2 e 22,5 %, respectivamente. Os demais tratamentos pro-
porcionaram rendimentos intermedirios, exceço de ciproconazole (20 
g i.a./ha), que foi estatisticamente semelhante & testemunha. Com  relaço 

aos componentes de produç&o (PH e PMS), a mesma tendncia foi observada, 
destacando-se novamente. os fungicidas propiconazole e tebuconazole. 

Observou-se efeito benkico na sanidade das sementes colhidas, em funçao 
da ap1icaço foliar de fungicidas no trigo. A incidncia de brusone nas es-
pigas durante a conduçao do ensaio foi muito baixa, o que refletiu baixos 

nÍveis de Pyricularia oryzae nas sementes colhidas, inclusive na testemunha. 

Quanto H. cativum, os mais baixos nÍveis desse pat6geno nas sementes fo-
ram observados quando as plantas de trigo foram pulverizadas com tebucona-
zole, propiconazole e flutriafol. Os demais tratamentos tamb&m proporciona-

ram níveis satisfat&rios do fungo nas sementes colhidas. 
O coeficiente de correlaçao de Pearson (r), obtido para rendimento 	e 

area foliar infectada pela helmintosporiose, foi negativo e relativamente 
baixo (r = -0,46), mostrando haver, nesse caso, uma reduç&o pequena, porm 
significativa no rendimento de gros em tunço da incidncia da doença (Ta-

bela 3). 
Na Tabela 4 encontram-se os resultados relativos ao controle da ferrugem 

do colmo (Puccinia grarninis f. sp. tritici) do trigo. 

Destacaram-se no controle dessa doença os fungicidas tebuconazole e pro-
piconazole, que proporcionaram controle efetivo de 98e96 %, respectivamen-
te, sendo estatisticamente semelhantes entre si. Seguiram-se em eficincia 
ciproconazole (30 g i.a./ha), com 92 % de controle, no diferindo signifi-
cativamente do flutriafol (125 g i.a./ha) e do diniconazole, ambos com 88 % 
de controle dessa doença. Prochloraz e mancozeb foram os menos eficientes no 

controle da ferrugem do colrno. Com  relaço ao rendimento de grãos, osmelho-

res resultados foram obtidos com tebuconazole e propiconazole, cujos valores 
foram estatisticamente semelhantes e superiores testemunha em 106,5 e 
103,5 %, respectivamente. Os demais tratamentos, exceço demancozeb, flu-
silazole e prochloraz, comportaram-se semelhantemente. Quando se analisa os 
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componentes da produç&o (PH e PMS), a mesma tendncia foi observada, com os 
maiores valores sendo proporcionados pelos tratamentos tebuconazole e propi-
conazole. 

Na Tabela 5 encontrado o coeficiente de correlaço de Pearson (r) para 
rendimento e ferrugem do colmo. Em funço da incidncia dessa doença, o ren-
dimento final foi significativamente reduzido, obtendo-se um coeficiente de 
correlaço negativo (r = -0,65). 

1.4. aeterancias bibliogrficas 

PICININI, E.C. Escalas de avaliaç6es de doenças do trigo; est&dios de cres-
cimento dos cereais - escala de Feekes e Large. [Passo Fundo]: EMBRAPA-
CNPT, [1987?]. n.p. 
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TABELA 1. Tratamentos avaliados e respectivas doses (g i.a./ha). EMBRAPA-

UEPAE de Dourados, MS, 1991. 

Tratamento 
Dose 

(g i.a./ha) 

Mancozeb 2.000 

Diniconazole (5-3308 L) 75 

Flusilazole 125 

Prochioraz 450 

Flutriafol 94 

Flutriafol 125 

Propiconazole 125 

Tebuconazole 187,5 

Ciproconazole 20 

Ciproconazole 30 

Testemunha - 
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TABELA 3. Coeficiente de correiaçao de Pearson (r) para as variveis em es-
tudo, da cv. IAPAR 6-Tapejara (primeira poca). EMBRAPA-UEPAE de 

Dourados, MS, 1991. 

Par de vari&rel 

Coeficiente 
- 	Valor 

de correlaçao 

(r) 

Probabilidade 

(> t) 

a 
Rendimento x % AFI (H. s.) 	 -0,46 	 3,34 	 0,00212 

a AFI = &rea foliar infectada; H. s. = Helminthosporiurn sativum (helmintos-
poriose). 
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TABELA S. Coeficiente de correlaço de Pearson (r) para as variaveis em es-
tudo, da cv. 8H 18-Terena (segunda poca). EMBBAPA-UEPAE de Dou-

rados, MS, 1991. 

Par de variivel 

Coeficiente 	
Valor 	Probabilidade 

de correlaçio 	
(t) 	 (> t) 

(r) 

- 

Rendimento x % de infecçao (P. g. 	
a 	

-0,65 	 5,51 	 0,00003 

a Puccinia graminis f. sp. tritici (ferrugem do colmo). 
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PROJETO 004.88.006-8 - AVALIAÇXO DA EFICIÊNCIA DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DA 
BRUSONE (Pyricularia oryzae CAV.) DO TRIGO (Triticwn 
acativum L.) 

1. AVALIAÇXO DE FUNGICIDAS PARA O CONTROLE DA BRUSONE (Pyricularia oryzae 
CAV.) DO TRIGO (Triticwn aestivum L.) 

Augusto C&sar Pereira Goulart' e Fernando de Assis Paiva 2  

1.1. Objetivo 

Selecionar fungicidas, isolados ou em mistura, que sejam eficientes 	no 
controle de Pyricularia oryzae do trigo. 

1.2. Metodologia 

o experimento foi instalado no municÍpio de Itapor, 145, em solo de alta 
fertilidade natural, utilizando-se a cv. Anahuac. A adubaço foi de 240 kg/ 
ha, utilizando-se a f&rmula 4-30-10. As parcelas constaram de treze fileiras 
de 5,50 m, espaçadas de 0,20 m (&rea útil de 6,30 m 2  ). O delineamento expe-
rimental foi blocos caualizados, com oito tratamentos e quatro repetiç6es. 
A semeadura foi realizada em 17.4 e a emergncia deu-se em 25.4.91. 	Foram 
feitas trs aplicaç3es foliares com os fungicidas, sendo a primeira 	em 
24.6.91, estdio 10.3 da escala de Feeks-Large (metade do processo de espi-
gamento completo), complementada por mais duas pulverizaç6es, espaçadas de 
doze dias (5 e 17.7.91). 

Os fungicidas foram aplicados utilizando-se pulverizador costal de pres-
5a0 constante (CO,), equipado com bicos do tipo X 3  (cone vazio) espaçados de 
0,20 m. A vazo utilizada foi de 240 L/ha. 

Os parinetros avaliados foram percentagem de espigas infectadas por P. 
oryzae, rendimento de gros, pesas do hectolitro (PH) e de mil sementes (P143) 
e sanidade da semente colhida. 

Os tratamentos e as respectivas dosagens (g i.a./ha) foram; 

Tratamento 	 Dose  
(g i.a./ha) 

Mancozeb 	 2.000 
Tiofanato metílico + mancozeb 	 350 + 1.600 
Acetato trifenil estanho + mancozeb 	 88 + 1.248 

1 Eng.-Agr., M.Sc., CREA ri2 32496/D-MG, Visto 4925-lis, EMBRAPA-UEPAE de Dourados, Caixa Postal 
661, 79800 - Dourados, lis. 

2 Eng.-Agr., Ph.D., CREA nQ 311/O-ES, Visto 4964-lis, EMBRAPA-IJEPAE de Dourados. 
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-  
Tratamento 	

Dose 
(g i.a./ha) 

Tricyclazole 225 
Tebuconazole 250 
Prochloraz 450 
Flusilazole 125 
Testemunha - 

Foi realizada uma avaliaç&o, computando-se a percentagem de espigas in-
fectadas por P. oryzae. As espigas foram trilhadas manualmente no laborat-
rio e consideradas infectadas aquelas que exibiam sintomas caracterÍsticos 
da doença (1eses escuras na rquis). O experimento foi colhido em 9.8.91. 

1.3. Resultados 

Destacaram-se no controle da brusone o tricyclazole, com eficincia 	de 
controle de 39 %, sem, no entanto, diferir estatisticamente do tebuconazole 
(32 %), que foi semelhante ao mancozeb (28%) e tiofanato metÍlico +mancozeb 
(27 %). Os demais tratamentos foram significativamente superiores testemu-
nha, com controle de, no mximo, 20 % (Tabela 1). Foram observadas diferen-
ças significativas no rendimento de gros em funçao dos tratamentos. Os me-
lhores resultados foram obtidos com tricyclazole, que apresentou rendimento 
de gros superior testemunha em 35,3%, seguido do tebuconazole com 29,8 %. 
Com re1aço aos componentes de produço (P1 -! e PMS), a mesma tendncia foi 
observada, com destaque novamente para tricyclazole e tebuconazole. Foi ob-
servado efeito benfico na sanidade das sementes colhidas em funço da apli- 
caço foliar de fungicidas no trigo. Foi observada menor incidancia 	de 
P. oryzac nas sementes provenientes de plantas que foram pulverizadas 	com 
tricyclazole e tebuconazole, que foram os melhores tratamentos para o con-
trole da brusone em espigas de trigo. Menor percentagem de Helrninthosporium 
aativwn tamb&m foi observada nas sementes colhidas, em funço da ap1icaço 
dos fungicidas na parte a&rea do trigo. 

Registrou-se correlaço negativa altamente significativa entre percenta-
gem de espigas com P. oryzae e rendimento de gros (Tabela 2). Verificou-se 
que em funçao da alta incidancia de brusone, o rendimento final foi grande-
mente influenciado, sendo reduzido significativamente devido ocorrncia 
severa dessa doença. 
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PROJETO 004.88.007-6 - 1'UNGOS ASSOCIADOS ÀS SEMENTES DE TRIGO 	(Triticuin 
aestivwn L.) PRODUZIDAS EM MATO GROSSO bo SUL 

1. INCIDÊNCIA DE FUNGOS EM SEMENTES DE TRIGO (Triticwn ae8tivum L.) PRODU-
ZIDAS EM MATO GROSSO DO SUL, SAFRA 1990 

Augusto Osar Pereira Goulart' e Fernando de Assis Paiva 2  

1.1. Objetivo 

Determinar a incidncia de fungos presentes em lotes de sementes de tri-
go produzidas no Mato Grosso do Sul. 

1.2. Metodologia 

O ensaio foi conduzido no laboratãrio de Fitopatologia da EMBRAPA-UEPAE 

de Dourados, onde lotes de sementes de trigo de 23 cultivares, provenientes 
de sete municÍpios do Estado, foram analisados, visando a determinaç&o do 
nível de contaminaço por fungos. 

Foram analisados 498 lotes, sendo 124 procedentes de Dourados, 220 de 
Itapor, treze de Amambai, 37 de Maracaju, 50 de Ponta Por, 37 de Rio Bri-
lhante e 17 de Aral Moreira, das cultivares Anabuac, 8H 1146, 8H 11-Guarani, 
BR l7-Caiu, 8H 18-Terena, 8H 20-Guat, 8H 21-Nhandeva, 8R 29-Java, 8H 30- 
Cadiu&u, 8H 31-Miriti, TÃO 5-Maring&, TAC 13-Lorena, 	IAC 18-Xavantes, 
IAPAR 6-Tapejara, TAPAR 17-Caet&, INIA 66, 8H 10-Formosa, 	BR 36-lanomami, 
TAPAR 28-Igap6, IAO 24-TucuruÍ, OCEPAR 7-Batulra, Jupateco 73 e Cocoraque. 

Para determinaçao da sanidade, utilizou-se o "blotter test". Duzentas 
sementes de cada amostra foram distribuÍdas em caixas gerbox, contendo trs 
folhas de papel de filtro previamente esterilizadas, embebidas numa soluço 
de 2,4-D a 0,02 % (20 sementes por recipiente) e mantidas sob fotoperlodo 
de doze horas de luz fluorescente, tipo luz do dia/doze horas de escuro, & 
temperatura de 20±3 0 C. Apts sete dias de incubaç&o os fungos foram identi-
ficados sob microsc6pio estereosc6pico e/ou microsc&pio composto, com base 
em suas caracterÍsticas morfolgicas. 

1.3. Resultados 

Nas 498 amostras analisadas foram identificados 24 gneros de fungos 
(Tabela 1). O fungo que ocorreu com maior frequncia foi Heizninthosporjwn 
sativum, detectado em 100 % das amostras, seguido de Aspergilius sp. 
(92,2 %), Penicillium sp. (68,1 %), Alternaria tenuis (60,1 %), 	Rhizopua 
atolonifer (51,0 %), Phoma sp. (47,9 %), 	Curvularia lunata (42,3 %), 

Eng.-Agr., M.Sc., CREA n2 3249610-MG, Visto 4925-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados, Caixa Pos-

tal 661, 79800 - Dourados, MS. 
2 Eng.-Agr., Ph.D., CREA nQ 371/O-ES, Visto 4964115, EM8RAPA-UEPAE de Dourados. 
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Fusarium spp. (42,1 %) e Ctadosporiwn sp. (41,5 %). 
Os fungos menos freqüentes foram Botrioderma ep. (0.3 %), Phoraapais sp. 

(0,1 %), Phialomyces sp. (0,06 %) e Dipiodia sp. (0,06 %). Outros fungos 
foram encontrados numa freqUncia intermediria, sendo que PyDicuiariaoryzae 
foi observada em 15,9 % das amostras de sementes analisadas. 

Dos sete municÍpios amostrados, a maior incidncia de H. sativum ocorreu 
nas amostras oriundas do municÍpio de Itapor, com mdia de .63,1 %, seguido 

de Ponta Por e Dourados, com valores m&dios .de 25,1 e 25,0 %, respectiva-

mente. O local que apresentou sementes com menor Índice m&dio do referido 

pat&geno foi Maracaju, com 9,5 % de incidncia. Em se tratando de P. cry-
zae, o maior Índice foi encontrado em Itapor&, com incidncia mdiade 6,4% 
e rn&xima de 32,5 % na cv. BR 10-Formosa (Tabela 2). 

Os lotes de sementes das cultivares TAPAR 28-Igap6, 	IAC 24-TucuruÍ, 

BR 30-Cadiuu, ER 36-lanomami, TAPAR 17-Caet, lUlA 66 e OCEPAR 7-Batulra, 
alm de BR 20-Guat6, EH 21-Uhandeva, EH 29-Java, Jupateco 73 e Cocoraque, 

apresentaram os maiores Índices de H. sativuin, enquanto os de Anahuac, 
EH 11-Guarani, INIA 66, OCEPAR 7-BatuÍra, Jupateco 73 e Cocoraque tiveram 

maior incidncia de P. oryzae (Tabela a). 
Os resultados demonstraram ser H. sativum o principal fungo associado s 

sementes de trigo no Mato Grosso do Sul, com uma mdia de inci&ncia obser-
vada nas amostras analisadas de 38,0 %, o que pode ser considerada como 
bastante elevada. Quanto P. oryzae, sua incidncia foi registrada em nÍ-
veis relativamente baixos, & exceço para algumas amostras provenientes de 

Itapor. Os fungos de armazenamento (Aspergilius sp. e Penicifliwn sp.) 
apresentaram incidncia relativamente alta devido, provavelmente, s condi-
çGes inadequadas de armazenamento. 
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TABELA 1. FreqUncia de fungos observados em 498 lotes de sementes de tri-

go provenientes de sete municÍpios do Mato Grosso do Sul. 

EMBRAPA-UEPAE de Dourados, MS, 1991. 

P'ungo 
FreqUncia 

(%) 

lleirninthosporium sativwn 100,0 

AspergilluB sp. 92,2 

Penicilliwn sp. 68,1 

Alternaria tenuis 60,1 

Rhizopus 	stolonifer 51,0 

Phoma sp. 47,9 

Curvularia lunata 42,3 

Fuaartum spp. 42,1 

Cladosparium sp. 41,5 

19 igroepora oryzae 27,1 

Epicaccuín sp. 17,2 

Pyricularia oryzae 15,9 

Mucor sp. 15,4 

Chaetomiud'n sp. 9,4 

Streptornyces sp. 5,9 

Trichoderrna sp. 4,6 

Pithorayces sp. 3,6 

Colietotrichuin sp. 2,9 

Monilia sp. 1,9 

Paeoiiomyoes sp. 1,0 

Botrioderina sp. 0,3 

Pha'nopsis sp. 0,1 

Phialamyoea sp. 0,06 

Diplodia 5. 0,06 
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TABELA 3. Percentagem mdia de Helminthosporiurn sativum e Pyricularia ary-
zae encontrados em lotes de sernentes de trigo, por cultivar ana-
lisada, de sete municÍpios do Mato Grosso do Sul. EMBBAPA-IJEPAE 
de Dourados, MS, 1991. 

Cultivar 
Número de 
lotes de 
sementes 

Ele lminthcsporium 
sativum 

(%) 

Pyricularia 
oryzae 
(%) 

Anahuac 78 23,6 5,6 
3H 1146 73 17,9 0,0 
311 10-Formosa 3 59,2 3,6 
311 li-Guarani 12 56,1 5,5 
311 17-Caiu 68 25,8 0,6 
311 18-Terena 49 33,1 0,0 
311 20-Guat6 8 51,2 1,5 
311 21-Nhandeva 13 53,5 1,1 
311 29-Java& 15 52,0 4,6 
311 30-Cadiu&u 19 73,3 0,9 

311 31-Miriti 29 32,3 1,0 
311 36-lanomami 7 62,1 0,6 
IAC 5-Maring& 11 38,1 2,4 
IAC 13-Lorena 44 17,8 0,2 
IAC 18-Xavantes 19 40,5 1,0 
IAC 24-TucuruÍ 3 73,5 2,5 
IAPAR 6-Tapejara 27 23,4 4,2 
IAPAR 17-Caet& 4 66,4 3,8 
IAPAR 28-Igap6 3 90,7 4,0 
INIA 66 4 71,4 7,0 
OCEPAR 7-BatuÍra 3 71,3 10,2 
Jupateco 73 3 57,5 9,2 
Cocoraque 3 50,3 13,3 
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PROJETO 004.88.008-4 - EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO QUÍMICO DE SEMËNTES DE TRIGO 

(Triticwn aestivwn L.) NO CONTROLE DE Pyricularia 
oryzae CAV. 

1. TRATAMENTO QUÍMICO DE SEMENTES DE TRIGO PARA O CONTROLE DE Pyricu tarja 
oryzae CAV. E Helminthoaporiwn sativwn PA14. KING & BAKKE 

Augusto C&sar Pereira Goulart t  e Fernando de Assis Paiva 2  

1.1. Objetivo 

Avaliar a eficiancia de diferentes fungicidas, isolados ou em mistura, no 
tratamento qulmico de sementesde trigo, para o controle de Pyricularia 
oryzae e Helrninthosporium sativwn. 

1.2. Metodologia 

O trabalho foi desenvolvido na EMBRAPA-UEPAE de Dourados, em 1991, 	e 
constou de testes de laborat&'io e de campo. Utilizaram-se sementes da cv. 
Anahuac, com nlvel de contaminaço natural de 16,0 % com P. oryzae e 65,5 % 
com H. satjvurn. Foram utilizadas sementes do mesmo lote, para ambos os en-
saios. 

Os produtos avaliados e as respectivas doses (g i.a./100 kg de sementes) 
foram: carboxin + thlram, 94 + 94; iprodione + thiram, 50 + 150; iprodione + 
carbendazin, 52,5 + 26,2; triflumizole + tiofanato metílico (NF-128), 30 + 
90; guazatine + imazalil, 60 + 4; thiram, 210; prochloraz, 50; flutriafol, 
7,5; diniconazole (S-3308 L), 8; pyroquilon, 125; difenoconazole 
(CGA-169374), 30; triflumizole (NF-114), 45; iminoctadine, 62,5; triadime-
nol, 40; tebuconazole + thiram, 4,5 + 150; tebuconazole, 5 e testemunha nao 

tratada. 
Os tratamentos foram realizados colocando-se os fungicidas sobre 500 g de 

sementes em "erlenmeyers" de 2 .1 e agitando-se o recipiente por alguns minu-
tos, at& completa cobertura das sementes pelos produtos. 

1.2.1. Ensaio de laboratõrio 

O efeito dos fungicidas no controle de H. sativwn e P. oryzae foi avalia-
do utilizando-se "blotter test", a uma temperatura de incubaç&o de 23±3°C, 
sob regime de luz branca alternada com doze horas de escuro. Duzentas se-
mentes de cada tratamento foram distribuldasemcaixas gerbox contendo trs 
folhas de papel de filtro, previamente esterilizadas, embebidas numa solu- 

1 Eng.-#gr, M.Sc., CREA nQ 32496/D-MG, Visto 492543, EMBRPA-UEPAE de Dourados, Caixa Postal 

661, 79800 - Dourados, MS 
2  Eng.-Aqr., Ph.D., CREA n2 371/O-ES, Visto 4964415, EMDRAPA-UEPAE de Dourados. 
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ç&o de 2,4-0 a 0,02% (20 sementes por recipiente). Ap6s sete dias de incu-
baçao os fungos foram identificados e avaliou-se a percentagem de infecção 
de P. oryzae e H. sativwn nas sementes. O delineamento experimental utiliza-
do foi o inteiramente casualizado, com 17 tratamentos e quatro repetiçSes. 

1.2.2. Ensaio de campo 

o experimento foi instalado em Latossolo Roxo distr6fico, corrigido. O 
delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com 17 trata-
mentos e quatro repetiç6es. Cada parcela constou de seis fileiras de 1,50 iii, 
espaçadas de 0,20 m entre si, contendo cada fileira 100 sementes. A semeadu-
ra foi realizada em 22.4 e a emergncia ocorreu em 30.4.91. O espaçamento 
entre parcelas foi de 0,50 m e entre blocos de 1,00 m. Foram realizadas duas 
avaliaç3es (7.5 e 15.5.91), computando-se a percentagem de plántulas emergi-
das e as com sintomas de doença. Para confirmaço do pat6geno nas plântulas 
com sintomas, foi realizada "câmara úmida" em laborat6rio. 

1.3. Resultados 

Na Tabela 1 s&o apresentados os resultados dos ensaios conduzidos no la-
boratSrio e a campo. 

No ensaio de laborat6rio, todos os tratamentos reduziram a incidncia de 
P. oryzae e R. cativwn nas sementes. 

O melhor controle de P. oryzae foi obtido com os tratamentos iprodione + 
thiram, iprodione + carbendazin, triflumizole + tiofanato metÍlico (NF-128), 
guazatine + imazalil e iminoctadine, que erradicaram o patEgeno da semente. 
Apresentaram boa eficincia, sem no entanto, eliminar o fungo das sementes, 
os fungicidas carboxin + thiram, triflumizole (NF-114) e prochloraz. À exce-
ção de diniconazole e pyroquilon, que foram os menos eficientes dentre os 
fungicidas testados, os demais tratamentos comportaram-se semelhantemente 
entre si, apresentando eficincia intermediária. 

Quanto ao fungo H. sativurn, nenhum tratamento eliminou o patógeno das se-
mentes de trigo. O controle mais efetivo desse patógeno foi obtido com gua-
zatine + imazalil, seguido do iminoctadine e triflumizole (NF-114). Bom con-
trole foi observado quando as sementes foram tratadas com iprodione + thirarn 
e triflumizole + tiofanato metÍlico (NF-128). Os tratamentos menos eficien-
tes no controle de H. scztivum foram pyroquilon, thiram e tebuconazole, sendo 
observado fraco controle com prochioraz e diniconazole. Os demais tratamen-
tos apresentaram eficincia intermediária. 

Foi detectada, ao nÍvel de campo, a transmissão de P. oryzae das sementes 
para a parte a&rea, pelo estabelecimento do patógeno no coleóptilo das plân-
tulas de trigo, durante a primeira avaliação da doença, realizada uma semana 
após a emergncia. A presença desse patógeno foi registrada em plântulas 
provenientes dos tratamentos: testemunha, prochloraz, flutriafol, tebucona-
zole, tebuconazole + thiram, pyroquilon e thiram, que apresentaram, respec-
tivamente, 4,5; 1,9; 1,8; 1,8; 1,8; 1,6 e 1,3 % de plântulas com P. orwzae. 
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Nos demais tratamentos nao ficou evidenciada a transmissao. 

Com reiaçao à percentagem de pl&ntulas no campo com lesGes de H. sativwn, 
considerando-se as duas avaliaçBes, destacaram-se o difenoconazole 
(CGA-169374), guazatine + imazalil, iminoctadine, triflumizole (NF-114) e 
iprodione + thirasn, seguidos do flutriafol, triadimenol e triflumizole + 
tiofanato metllico (NF-128), que reduziram significativamente a transmissão 
do pat&geno da semente para a parte a&rea do trigo, sem apresentar efeitos 
fitot6xicos. Os tratamentos pyroquilon e thiram n&o apresentaram bom contro-

le da transmisso de H. sativum. 
Quanto emergncia a campo, considerando-se as duas avaliaç6es, a maio-

ria dos tratamentos foi estatisticamente superior testemunha no tratada, 
sendo observado efeito dos fungicidas com relação a esse parametro. Merecem 
destaque os tratamentos iprodione + thiram, carboxin + thiram, tebuconazo-
le + thiram, guazatine + imazalil, tebuconazole e iminoctadine. 

Para o rendimento de graos, foi observado efeito significativo dos fungi-
cidas, em comparação testemunha nao tratada. Os melhores resultados foram 
obtidos com o iprodione + thiram, seguido do irninoctadine. À exceç&o de 

prochloraz, flutriafol, pyroquilon e triadimenol, que foram semelhantes 
testemunha, os demais tratamentos nao diferiram significativamente entre si, 

apresentando tendncia de igualarem-se a ela. 
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PESQUISAS NRO VINCULADAS A PROJETOS 

1. CONTROLE QUÍMICO—CULTURAL DO "CORÓ" (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE - MELOLON-

THINAE) EM TRIGO 

Cr&bio Jos& Ávila 1 

1.1. Objetivo 

Avaliar a eficincia de sistemas de preparo de solo associados aplicaço 
de inseticida em pr&-plantio incorporado, visando o controle de larvas do 

"coro" em trigo. 

1.2. Metodologia 

o experimento foi instalado na Fazenda Dois Irmos, municÍpio de Dourados, 
MS, em 1991. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados, com cinco 
tratamentos (Tabela 1) e quatro repetiçSes. O tamanho da parcela foi de 

90,00 m2  (3,00 x 30,00 m). As operaçSes de grade pesada (GP), grade nivelado-
ra (GN), arado de disco (AD) e aplicaç&o do inseticida clorpirif&s etil (1) 
foram feitas de forma sequencial (Tabela 1). A aplicaço do 1 sobre o solo 
foi efetuada com um pulverizador de barra acionado por trator e equipado com 
bicos do tipo leque, espaçados de 0,50 m, utilizando-se um volume de calda de 
600 .L/ha . ApGs a aplicaço dos tratamentos, em cada parcela, efetuou-se a 
semeadura mecnica do trigo, utilizando-se 160 kg/ha de sementes da cv. 
BR 20-Guat6. Foram feitas duas aplicaçSes de inseticida para controle de pul-
g6es e uma de fungicida para controle de doenças. 

Avaliaram-se os seguintes parametros: 

a) número de larvas vivas: aos quatro e 22 dias ap&s a emergncia do trigo 
determinou-se o número de larvas vivas (NLV) do "cor&', peneirando-se o 
volume de solo proveniente de uma superfÍcie quadrada de 0,25 m2  (0,50x 
0,50 m), at uma profundidade de0,20 m. Contaram-se as larvas vivas 
que ficaram retidas na peneira. Foram realizadas duas arnostragens, des-

sa maneira, em cada parcela (oito/tratamento). A partir desses dados, 
calculou-se as percentagens de controle (PC) para cada poca de avalia-
ço, utilizando-se a ftSrmula de Abbott. Para an&ise de variancia, os 
dados originais de contagem de larvas (x) foram transformados para 

+ 0,5; 

b) estande: aos quatro, onze e 21 dias aps a emergncia do trigo determi-
nou-se o número de plantas vivas (NPV), em trs fileiras de 3,00 m de 
comprimento, em dois locais dentro de cada parcela. As segunda etercei-
ra amostragens de estande foram feitas no mesmo local da primeira amos-
tragem. Posteriormente, calculou-se a percentagem de reduço do estande 

Eng.-Agr., M.Sc., CRU n2 2777/D-MS, EMBRAPA-IJEPAE de Dourados, Caixa Postal 661, 79800 - Dou-

rados, MS. 
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(RE) para cada tratamento; 
e) número de espigas: quando a cultura do trigo atingiú o completo espiga-

mento, contou-se o número de espigas (NE) presentes nos locais de amos-
tragens onde tinham sido feitas as avaliaç6es de estande; 

d) produço: colheu-se o trigo produzido nos dois locais da parcela, que 
foram demarcados para avaliaçao de estande e espigas (trs fileiras de 
3,00 m). O trigo foi trilhado manualmente e, em seguida, determinou-se 
a produtividade. 

1.3. Resultados 

Antes da instalaço do ensaio fez-se uma avaliaço de larvas do "cor6" na 
rea experimental, constatando-se, em m6dia, 29 larvas por amostragem 
(0,25 m2 ). Verificou-se, tambm, que 99% das larvas registradas durante a 
arnostragem encontravam-se at& uma profundidade mxima de 15 cm. 

o preparo de solo, associado ou no aplicação do 1, reduziu significati-
vamente a populaço de larvas nas parcelas, aos quatro e 22 dias ap6s a emer-
gncia do trigo, mas no diferindo entre si (Tabela 2). Entretanto, os maio-
res percentuais de controle foram observados com a utilizaço de GP, em única 
e dupla passada, associada aplicaço do 1. O bom controle de larvas obser-
vado no tratamento com GP, em dupla passada, foi devido, principalmente, 
destruiç&o mec.nica das larvas, já que as larvas do "cor6", na ocasiao da 
aplicaço dos tratamentos, encontravam-se pr&ximas superfÍcie do solo. 

Com relaç&o ao estande (Tabela 3), verificou-se que aos onze e2l dias ap6s 
a emergncia do trigo, os maiores NPV foram obtidos com GP, em única e dupla 
passada, associada & aplicaço do 1, os quais diferiram estatisticamente dos 
demais tratamentos, mas no diferiram entre si. Entretanto, o efeito de tra-
tamento para estande, nesse experimento, pode ter sido mascarado por outras 
fontes de variaç6es como, por exemplo, uma semeadura irregular (densidade de 
sementes ou profundidade de semeadura), proporcionada pelos diferentes siste-
mas de preparo de solo. A analise da RE, a partir da primeira avaliaço (qua-
tro dias), elimina essa fonte de variaço. Dessa forma, pode-se constatar que 
nos tratamentos onde aplicou-se o 1, a RE foi menor. Esse efeito ficou mais 
evidenciado no tratamento com GP em passada dupla. Essa baixa RE, quando uti-
lizou-se GP + 1 + GN, foi decorrente de uma maior mortalidade de larvas, ve-
rificada nesse tratamento (Tabela 2). 

Os NE (Tabela 4) foram estatisticamente superiores nos tratamentos com GP 
associados aplicaço do 1, similarmente aos resultados observados para es-
tande (Tabela 3). As produtividades de trigo foram tambm maiores nos trata-
mentos com 1, superando estatisticamente a produtividade da testemunha, mas 
no diferindo daquela observada no preparo de solo sem 1 (GP + GN). 

Conclui-se que: 

- os sistemas de preparo de solo testados reduziram significativamente a 
populaço de larvas na área em que foi instalado o ensaio; 

- a utilizaço do insetidica clorpirif6s etil em pra-plantio 	incorporado 
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melhorou a mortalidade de larvas do "cort" e assegurou um maior estaride 
no sistema de preparo de solo com grade pesada (GP). 

- O preparo de solo com GP, em dupla passada, intercalado da aplicaço do 
inseticida, foi o tratamento que causou maior mortalidade de larvas do 
"cor", menor reduçao do estande e maior produtividade do trigo. 
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TABELA 4. Número mdio de espigas e rendimento de gr&os de trigo nos dife-
rentes sistemas de preparo de solo, associado ou no aplicaç&o 
de inseticida em pr-p1antio incorporado. EMBRAPA-UEPAE de Dou-

rados, MS, 1991. 

Rendimento 
a 	 Número de 	 - 

Tratamento 	 espigast' 	
de graos 
(kg/ha) 

Testemunha 160 c 1.055 b 

GP + GN 221 bc 1.364 ab 

GP+I+GN 344a 1.739a 

AD+I+GN 255b 1.575a 

G?+I--GP+GN 362a 1.646a 

C.V. (%) 17,6 17,0 

a GP = grade pesada; GN = grade niveladora; AD = arado de disco; 1 = inse-
ticida (clorpirif&s etil - 960 g i.a./ha). 

Em trs fileiras de 3,00 m. 

t6dias seguidas de mesma letra no diferem estatisticamente entre 	si 

(Duncari, 5 %). 
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2. EFEITO DE INSETICIDAS, EM TRATAMENTO DE SEMENTES, VISANDO O CONTROLE DO 
"CORÕ" (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE - MELOL,ONTHINAE) EM TRIGO 

Crbio José Ávilal 

2.1. Objetivo 

Avaliar a eficincia de inseticidas qu{micos, utilizados em tratamento 
de sementês, visando o controle de larvas do "cor6" em trigo. 

2.2. Metodologia 

o experimento foi instalado na Fazenda Dois Irmos, municÍpio de Doura-
dos, MS, em 1991. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados, com 
cinco tratamentos (Tabela 1) e quatro repetiçGes. 0 tamanho da parcela foi 
de 66,30 nu 2  (equivalente a largura de uma semeadeira de treze fileiras espa-
çadas de 0,17 m,por 30,00 m de comprimento). As sementes foram tratadas 24 
horas antes da instalaço do ensaio. A semeadura do trigo foi realizada me-
canicamente, utilizandô-se 160 kg/ha de sementes da cv. BR 20-Guat6. Foram 
feitas duas aplicaç6es de inseticidas para o controle de pulg3es e uma 
aplicaço de fungicida para o controle de doenças. 

Avaliaram-se os seguintes parametros: 

a) número de larvas vivas: aos sete e 25 dias ap6s a emergncia do trigo 
determinou-se o número de larvas vivas (NLV) do "cor6", peneirando-se 
o volume de solo proveniente de uma superfÍcie quadrada de 0,25 nu 2  
(0,50 x 0,50 m) at& uma profundidade de 0,20 m. Contaram-se as larvas 
vivas que ficaram retidas na peneira. Foram realizadas duas amostra-
gens dessa maneira em cada parcela (oito/tratamento). A partir desses 
dados, calculou-se as percentagens de controle (PC) para cada poca 
de avaliaçao, utilizando-se a f6rmula de Abbott. Para an&lise de va-
rincia, os dados originais de contagem de larvas (x) foram transfor-
mados para /x + 0,5; 

b) estande: aos trs, quatorze e 21 dias aps a emergncia do trigo de-
terminou-se o número de plantas vivas (NPV) em trs fileiras de 3,00 m 
de comprimento, em dois locais dentro de cada parcela. As segunda e 
terceira amostragens de estande foram feitas no mesmo local da pri-
meira amostragem. Posteriormente, calculou-se a percentagem de redu-
9a0 do estande (RE) para cada tratamento; 

c) número de espigas: quando a cultura atingiu o completo espigamento, 
contou-se o número de espigas (NE) presentes nos locais de amostra-
gens onde tinham sido feitas as avaliaç6es de estande; 

1 Eng.-Agr., M.Sc., CREA n2 277710-MS,  EMBRPA-UEPAE de Dourados, Caixa Postal 661, 7800 - 

Dourados, lis. 



121 

d) produção: colheu-se o trigo produzido nos dois locais da parcela que 
foram demarcados para avaliação de estande e de espigas (trs fileiras 
de 3,00 m). O trigo foi trilhado manualmente e, em seguida, determi-
nou-se a produtividade. 

2.3. Resultados 

Antes da instalação do ensaio fez-se uma avaliação de larvas do "cor6" na 
rea experimental, constatando-se, em mdia, 29 larvas por amostragem 

(0,25 m2 ). 
Verifica-se pela Tabela 2 que o carbosulfam foi o inseticida que apre-

sentou o maior percentual de controle de larvas, aos sete dias ap&s a emer-
gncia (48 %), superando estatisticamente os piretr6ides beta-ciflutrina e 
lambda-cialotrina, mas não diferindo do imidaclopride. Aos 25 dias apcs a 
emergncia do trigo o NLV não diferiu estatisticamente entre os tratamentos, 

embora o carbosulfam apresentasse um controle de 11 %. Considerando-se as 
duas pocas de avaliaç6es, concluiu-se que o carbosulfam foi o tratamento 
que apresentou o melhor controle de larvas do "cor&". 

Com relação ao estande (Tabela 3), verifica-se que aos trs dias da emer-
gncia do trigo o maior NPV foi obtido no tratamento lambda-cialotrina, en-
quanto que o imidaclopride apresentou o menor NPV. Nota-se que ambos os tra-
tamentos diferiram estatisticamente da testemunha, corno tamb&n entre si. Es-
ses resultados mostram que o inseticida imidaclopride apresentou, aparente-
mente, efeito fitotxico ao trigo, proporcionando uma redução inicial do es-
tande. Aos quatorze dias da emergncia o estande na testemunha já estava 
bastante reduzido, diferindo estatisticamente dos demaistratarnentos. A maior 
RE, em relação à primeira avaliação (trs dias) foi observada na testemunha, 
enquanto que a menor foi apresentada pelo carbosúlf'am. A menor RE nesse tra-
tamento ocorreu, possivelmente, devido a um melhor controle de larvas do 
"cor" (Tabela 2). Aos 21 dias da emergncia, o estande, em todos tratamen-
tos, praticamente não sofreu alteração em relação à avaliação dos quatorze 

dias. 
o NE e a produtividade do trigo (Tabela 4) foram superiores no tratamento 

com carbosulfain. Os tratamentos imidaclopride, beta-ciflutrina e lambda-
cialotrina apresentaram produtividade intermediria, superando estatistica-
mente àquela verificada na testemunha. 

Concluiu-se que: 
- todos os inseticidas testados apresentaram, de uma maneira geral, bai-

xas eficincias de controle de larvas do "cortE?'; 
- o inseticida carbosulfam (500 g i.a./100 kg de sementes) foi o trata-
mento que apresentou o maior controle de larvas, menor redução do es-
tande e maior produtividade do trigo. 
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TABELA 1. Inseticidas e doses utilizadas nos tratamentos de sementes de 
de trigo. 

Inseticida 	 Dose 

Nome técnico 

Imidaclopride 

Carbosulfain 

Beta-ciflutrina 

Lambda-cialotrina 

Testemunha 

Nome comercial 

NTN 70 WS 

Marshal 250 TS 

Baytroid ES 100 

Karate 50 EW 

(g i.a.1100 kg 
de sementes) 

105 

500 

20 

20 
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TABELA 4. Número mdio de espigas e rendimento de graos do trigo nos di te-
rentes tratamentos de sementes com inseticidas. EMBRAPA—UEPAE de 
Dourados, MS, 1991. 

Dose 	 Número 	Rendimento 

Tratamento 	 (g i.a./100 kg 	 de 	 de gros 

de sementes) 	 espigasa 	 (kg/ha) 

Imidaclopride 105 332 ab 1.479 ab 

Carbosulfam 500 404 a 1.799 a 

Beta—ciflutrina 20 294 b 1.362 b 

Lambda—cialotrina 20 324 ab 1.338 b 

Testemunha - 149 o 837 c 

C.V. 	(%) 20,8 18,8 

a Em trs fileiras de 3,00 m. 

Mdias seguidas de mesma letra no diferem estatisticarnente entre 	si 

(Dimcan, 5 %). 



126 

3. AVALIAÇÃO DE INSETICIDAS NO CONTROLE DE Schizaphia raminum 	(RONDAra, 
1852) EM TRIGO (Triticum aeetivurn L.) 

Crbio Jos Ávila' 

3.1. Objetivos 

Avaliar a eficincia de inseticidas recomendados pela Comisso Centro-

Sul-Brasileira de Pesquisa de Trigo (CCSBPT) em doses reduzidas, e de pro-
dutos no recomendados, visando o controle de Schizaphis graminuin. 

3.2. Metodologia 

Os experimentos (ensaios 1 e 2) foram conduzidos na EMBRAPA-UEPAE deflou-
rados, MS, em 1991. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados, com 
onze tratamentos e quatro repetiç6es em ambos os ensaios. O tamanho da par-
cela foi de 25,00 m2  (5,00 x 5,00 m). A cv. 3H 1146 foi semeada em espaça-
mento de 0,17 rn entre fileiras, sendo os ensaios demarcados quando as plantas 
encontravam-se no estdio de espigamento. 

Os inseticidas (Tabela 1) foram aplicados com pulverizador de barra, de 
presso constante (co2 ), equipado com bicos do tipo cone (D 2 -.12) espaçados 
de 0,25 m, presso de 50 1b./pol. 2  e volume de calda de 200 -Ilha. 

Avaliou-se a popu1aço de S. graminum antes da aplicaço dos tratamentos 
(dia zero) e aos 1,5; 2,5 e seis dias ap&s a aplicaço, para o ensaio 1, e 
aos 2,5; seis; dez e 17 dias da ap1icaço, para o ensaio 2. Para isso, to-
maram-se 20 afilhos/parcela e contou-se o número de pulgSes vivos (adultos 
e ninfas) encontrados em cada afilho. Para analise de varincia, os dados 
originais de contagem do pulgo (x) foram transformados para "x + 0,5 e as 
m&dias comparadas pelo teste de Tukey. A percentagem de controle (PC), em 
cada tratamento, foi calculada utilizando-se a f&rmula de Abbott. 

3.3. Resultados 

Ensaio 1 

Na ava1iaço de pra-contagem (dia zero) o número de pulg6es (N) no di-
feriu estatisticamente entre os tratamentos (Tabela 2), mostrando que a po-
pu1aço de pulgSes apresentava distribuição aparentemente homognea, na 
&'ea em que foi instalado o ensaio. Aos 1,5; 3,5 e seis dias ap&s a pulve-
rizaço, os tratamentos com inseticidas reduziram drasticamente a populaço 
do pu1go nas parcelas, diferindo estatisticamente da testemunha, mas no 
diferindo entre si. Nessas trs &pocas de avaliaçao, todos os tratamentos 
quÍmicos apresentaram PC superior a 90 %. 

1  Eng.-Agr., M.Sc., CREA n9 2777/D-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados, Caixa Postal 661, 79800 - 

Dourados, MS. 
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Esses resultados mostram que as doses de tiometom, demetom metÍlico, fos-
famidom e dimetoato podem ser reduzidas de 187,5 para 125, 125 para 75, 300 
para 150 e 250 para 200 g i.a./ha, respectivarnente, nas recomendaç6es vi-
sando o controle de S. graminum em trigo. Entretanto, esses resultados pre-
cisam ser confirmados em outros ensaios. 

Ensaio 2 

Na avai.iaçao de pra-contagem (dia zero), o N nao diferiu estatisticamen-
te entre os tratamentos, à semelhança do ensaio 1. Aos 2,5 dias da aplica-
ço, todos os tratamentos quÍmicos apresentaram controle de S. graminwn su-
perior ou igual a 98 %, com exceço do inseticida beta-ciflutrina, que apre-
sentou 82 e 89 % de controle na menor e maior dose, respectivamente. Aos 
seis e dez dias da apiicaçao, o inseticida beta-ciflutrina apresentou tam-
b&n os menores percentuais de controle, principalmente na menor dose utili-
zada (82 e 84 %). Os demais tratamentos apresentaram controle superior ou 
igual a 98 %. Aos 17 dias da aplicaço, todos os tratamentos quLmicos con-
tinuaram mostrando controle superior a 90 %, com exceço do inséticida beta-
ciflutrina, que mostrou uru controle de 86 % para ambas as doses utilizadas. 

Esses resultados mostram que as doses de monocrotof&s, clorpirifs etil 
e pirirnicarbe podem ser reduzidas nas recomendaçes de 120 para 80, 125 pa-
ra 96 e 75 para 50 g i.a./ha, respectivamente, visando o controle de 

S. grcvninum em trigo. Considerando apenas o nÍvel mÍnimo de mortalidade 
(80 %), os inseticidas metamidofs e beta-ciflutrina foram tamb&rn eficien-
tes no controle de S. graminum nas duas doses utilizadas. Entretanto, esses 
resultados precisam ser confirmados em outros ensaios. 
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TABELA 1. Inseticidas e doses utilizadas. 

Tratamento 
Dose 

Nome tcnico 
	

Nome comercial 
	 (g i.a./ha) 

Ensaio 

Tiometom 
	

Ekatin 250 GE 
	

125 
Tiometorn 
	

Ekatin 250 CE 
	

187,5 
Demetom metÍlico 
	

Metasystox 250 CE 
	

75 
Demetom metÍlico 
	

Metasystox 250 CE 
	

125 
Fostamidom 	 Dimecron 500 SNAqC 

	
150 

Fosfarni dom 	 Dimecron 500 SNAqC 
	

200 
Fosfamidom 
	

Dimecron 500 SNAqC 
	

300 
Dimetoato 
	

Perfektion 400 CE 
	

200 
Dimetoato 
	

Perfektion 400 CE 
	

250 
Monocrotofs (padro) 
	

Nuvacron 400 SNAqC 
	

120 
Testemunha 

Ensaio 2--------------------------------- 

Monocrotof6s 
Monocrotof6s 
Clorpirif&s etil 
Clorpirif6s etil 
Pirimicarbe 
Pirimicarbe 
Metamidofs 
Metasnidofs 
Beta-ciflutrina 
Beta-ciflutrina 
Testemunha 

Nuvacron 400 SNAqC 80 
Nuvacron 400 SNAqC 120 
Lorsban 480 CE 96 
Lorsban 480 CE 125 
Pi-rimor 500 SC 50 
Pi-rimor 500 SC 75 
Tamaron 600 CE 120 
Tamaron 600 CE 150 
Buldock 125 SC 3,75 
Buldock 125 SC 5,0 
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4. COMPORTAMENTO DAS CULTIVARES BR 36-IANOMA14I E ANAHUAC EM RELAÇÃO À INCI-

DNCIA DE PULGÕES: ESTUDO COMPARATIVO 

Cr&bio Jos Ávila 1 , Geraldo Augusto de Meio Filho 2 , 

Antonio Eduardo Pípoio e Joaquim Soares Sobrinho" 

4.1. Introduçao 

O pulgao-verde-dos-cereaiS, Schizaphis grc.minum (Rondani, 1852), 	uma 

das principais pragàs do trigo em Mato Grosso do Sul. Essa esp&ie tem um 
elevado potencial de dano, em virtude de sua grande capacidade de prolifera-
ço que, alm de debilitar a planta pelo succionamento contÍnuo da seiva, 

injeta substncias txicas atrav&s da saliva. 
A incorporaço de resistncia a pulg6es em cultivares comerciais de trigo 

tem sido bastante promissora nos últimos anos. Em 1984, foi criada no Centro 
Nacional de Pesquisa de Trigo, da EM3RAPA, a linhagem PF 84588, que apresen-

tava caracterÍsticas de resistncia S. graminum. Essa linhagem foi avalia-

da pela EMBRAPA durante o perÍodo de 1985 a 1989, na regio de Dourados, MS, 
onde apresentou um rendimento quatro vezes superior a m&dia das cultivares 
padres da regio, alm de confirmar a caracterÍstica de resistncia ao pul-
gao. Em 1990, a EMBRAPA-UEPAE de Dourados lançou e recoméndou a linhagem 

PF 84588, com o nome de 3H 36-lanomami, para o Mato Grosso do Sul. 

4.2. Objetivo 

Avaliar o comportamento das cultivares 3H 36-Tanomami e Anahuac sob in-

festaço natural de pulges. 

4.3. Metodoloala 

Este trabalho foi conduzido no distrito de Indpolis, em Dourados, MS, em 
1991. As cultivares 3H 36-Tanomami e Anahuac foram serneadas em parce16es de 

400,00 m2  (10,00 x 40,00 m), de modo que o parcelo de uma cultivar ficasse 
adjacente ao da outra. Esse sistema de parce10 pareado foi instalado em 
duas pocas de semeadura (26.4 e 16.5.91), visando assegurar o pico de mci-
dncia do pulgao no período vegetativo da cultura. Ap&s a emergncia do tri-
go foram realizadas amostragens semanais de pulgSes, visando determinar a 
incidncia relativa da praga nas duas cultivares. Para isso, tomaram-se 20 
afilhos/parcelao e contou-se o número de pulgSes encontrados em cada afilho. 
Quando a densidade populacional do pulgo atingiu o nÍvel recomendado para 

1  Enq.-flqr., M.Sc., CREA n2 2777/D-MS, EMOR#PA-UEPAE de Dourados, Caixa Postal 661, 79800- Dou-

rados, MS. 
2  Erig.-Agr., M.Sc., CREA n2 353/0-MG, Visto 276-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados. 

Eng.-Agr., M.Sc., CREA n2 13168/D-PR, Visto 5576-MS, EMBRAPA-.IJPAE de Dourados. 

" Eng.-Agr., M.Sc., CREA nQ 23980/D-MG, Visto 5006-MS, EKBRAPA-UEPAE de Dourados. 
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efetuar o controle quÍmico (dez pulg6es/afilho), aplicou-se o 	inseticida 
(clorpirif6s etil-125 g i.a./ha) somente na metade do parcelo 	(subparce- 
lo), deixando a outra metade sem o controle. Esse procedimento foi 	feito, 
independentemente, para cada cultivar e poca de semeadura. 

Foram efetuadas duas aplicaçes de fungicidas para o controle de doenças 
no trigo. 

Colheu-se np subparcel&o (tratado e no tratado com inseticida) uma &rea 
de 140,00 m 2  (7,00 x 20,00 m) para cada cultivar e poca de semeadura. De-
terminou-se a produtividade e o peso de mil sementes. A partir dos resulta-
dos de produtividade, com e sem aplicaçao de inseticida nas duas cultivares, 
efetuou-se uma analise econmica, considerando-se o custo e o benefício da 
utilizaço do inseticida para o controle do pulgo. Para isso, foram estima-
dos os custos fixo (depreciaço e juros sobre o capital) e vari&vel (combus-
tÍvel, lubrificante, reparos e mao-de-obra) referentes aos equipamentos uti-
lizados na pulverizaço e as despesas com o inseticida. Os valores foram 
transformados em equivalente produto (kg de trigo) para facilitar a inter-
pretaç&o. 

4.5. Resultados e discussao 

Para anlise econSmica considerou-se os custos fixo + varivel e o custo 
do inseticida utilizado para controle do pulgo (Tabela 1). Os resultados 
foram interpretados em trs nÍveis: 

a) Anahuac, com e sem aplicação de inseticida: a aplicaço de inseticida, 
para o controle do pulgo na cv. Anahuac, evitou uma perda na produti-
vidade de 250 kg/ha na primeira &poca de semeadura e 350 kg/ha na se-
gunda &poca (Tabela 2). Como o custo da aplicaço somado ao custo do 
inseticida foi equivalente a 73,39 kg de trigo/ha, concluiu-se que o 
tratamento quÍmico foi econ8mico. O peso de mil sementes foi tambm 
reduzido na segunda &poca, quando no se utilizou inseticida 	(Tabela 
3); 

b) EH 36-1anomaini, com e sem aplicaço de inseticida: nessa cultivar 	a 
produtividade (Tabela 2) e o peso de mi]. sementes (Tabela 3), com 	e 
sem aplicaço, foram semelhantes na primeira poca. Na segunda &poca, 
a populaço do pulgo no atingiu o nÍvel de controle (dez pulges/ 
afilho) e, portanto, no houve aplicaço de inseticida. As duas culti-
vares apresentaram, praticamente, o mesmo potencial de produtividade 
ao serem tratadas com inseticida (Tabela 2). Dessa forma, a utilizaç&o 
da cv. BB 36-lanomami, que no requereu o uso de inseticida, resultou 
em economia equivalente ao custo total da aplicaço do inseticida, ou 
seja, equivalente a 73,39 kg/ha de trigo (Tabela 1). O peso de mil se-
mentes praticamente no se alterou quando se aplicou o inseticida na 
primeira poca (Tabela 3); 

c) Anahuac e EH 36-1anomami, sem apiicaçao de inseticida: o diferencial 
de produtividade entre as duas cultivares, na situaço em que nao se 
aplicou inseticida (Tabela 2), foi de 280 kg/ha na primeira &poca e 760 
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kg/ha na segunda &poca, em favor da BR 36-Ianomanii. O peso de mil se-
mentes foi tainb&n superior para a BR 36-lanomami nas duas épocas (Ta-
bela 3). Esses resultados confirmam a resistncia da ER 36-lanomaini ao 
puigao. Esse tipo de resistncia & mostrada pela baixa incidncia de 
pulges na cv. BR 36-lanomami quando comparada com Anahuac, para as 
duas pocas de semeadura (Fig. 1 e 2). 
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TABELA 1. Indicadores econ&micos da cultura do trigo, em novembro de 1991 
E14BRAPA-UEPAE de Dourados, MS, 1991. 

Indicador 	
Valor 	Equivalente 
(Cr$) 	(kg de trigo, 

Custo fixo de apiicaçao de defensivos/ha 1.458,56 18,97 
Custo varivel de apiicaçao de defensivos/ha 2.786,38 36,23 
Custo do inseticida/ha 1.398,80 18,19 
Custo total (fixo + varive1 + inseticida)/ha 5.643,74 73,39 
Preço do kg de trigo 76,90 1,00 

TABELA 2. Rendimento de graos das cultivares Anahuac e BR 36-lanomami, con 
e sem aplicaço de inseticida, em duas pocas de semeadura, nc 
distrito de Indpo1is, MS. EMBRAPA-UEPAE de Dourados, MS, 1991. 

Rendimento de gros (kg/ha) 	
Diferençz 

Tratamento  
Anahuac 	BR 36-lanomaini 	

(kg) 

Primeira poca (semeadura: 26.4.91) 

Com inseticida 	 2.790 	 2.820 	 30 
Sem inseticida 	 2.540 	 2.820 	 280 

Diferença 	 250 	 O 

----Segunda &poca (semeadura: 16.5.91) 

Com inseticida 	 2.710 	 - 	 - 
Sem inseticida 	 2.360 	 3.120 	 760 

Diferença 
	

350 

Custo equivalente do controle/ha = 73,39 kg de trigo. 
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TABELA 3. Peso de mil sementes das cultivares Anahuac e BR 36-Ianomarni, com 
e sem apiicaço de inseticida, em duas pocas de semeadura, no 
distrito de Ind&polis, MS. EMBRAPA-UEPAE de Dourados, 145, 1991. 

Tratamento 	
Peso de mil sementes (g) 

Diferença 

Anahuac EH 36-lanomarni 	
(g) 

Primeira &poca (semeadura: 26 • 4.91) 

Com inseticida 	 36,5 	38,0 	 1,5 

Sem inseticida 	 36,0 	38,5 	 2,5 

Diferença 	 0,5 	 0,5 

--- ---------- —Segunda poca (semeadura: 16.5.91)--------------------- 

Com inseticida 	 36,7 	 - 	 - 

Sem inseticida 	 33,9 	36,5 	 2,4 

Diferença 	 2,8 
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FIG. 1. NGxnero mdio depulges/afilho nas cultivares Anahuac e 
BR 36-lanomami, sem aplicaço de inseticida, no dis-
trito de Indpolis, MS (primeira poca). EMBRA?A-UEPAE 
de Dourados, MS, 1991. 
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FIG. 2. Número m&dio de pu1ges/ati1ho nas cultivares Anahuac e 
BR 36-Isnomarni, sem apiicaçao de inseticida, no dis-
trito de Indpolis, MS (segunda poca). EMBRAPA-UEPAE 
de Dourados, MS, 1991. 
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S. AVALIAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DE ALGUNS FUNGICIDAS NO CONTROLE DE DOENÇAS DOS 
ÓaoÃos AÉREOS DO TRIGO 

Augusto Casar Pereira Goulart' 

S.I. Objetivo 

Avaliar a persistncia e a efickia de duas f'ormulaç3es de tebuconazole 
aplicadas em dois est&dios de desenvolvimento vegetativo do trigo, com rela-
ç&o a um fungicida protetor e outros sistmicos, recomendados para esta cul-
tura. 

5.2. Metodologia 

O ensaio foi instalado na EMBRAPA-UEPAE de Dourados, em Latossolo Roxo 
eutratico. Na primeira poca, a cultivar utilizada foi a IAPAB 6-Tapejara, 
sendo a semeadura realizada em 17.4.91.e a colheita em 7.8.91. Para a segun-
da &poca, utilizou-se a cv. BR 18-Terena, com a semeadura em 3.6.91 e a co-
lheita em 27.9.91. Os tratamentos encontram-se a seguir: 

Dosagem 

Nome comum 
Nome 	 concentraç&o 

comercial 	(m2 ou g/2 ou kg) i.a. 	PC 
(g/ha) 	(g/ha) 

Tebuconazole 
Tebuconazole 
Propiconazole 
Triadimenol 
Mancozeb 
Testemunha 

Folicur CE 250 EC 187,5 750 
Folicur EW 250 EW 187,5 750 
Tilt 250 EC 125 500 
Bayfidan CE 250 EC 125 500 
Manzate BR 80 PM 2.000 2.500 

O ensaio foi instalado, nas duas épocas, em parcelas que constaram de on-
ze fileiras de 7,00 m, espaçadas de 0,20 m (&rea útil de 8,40 m 2 ). A aduba-
ço foi de 240 kg/ha da f&rwula 4-30-10, ap1iada na semeadura. 

Os fungicidas foram aplicados com pulverizador costal de presso constan-
te (CO,), equipado com bicos X, (cone vazio), espaçados de 0,20 m, utilizan-
do-se unta vazao de 250 1/ha. 

As pulverizaçes foram em número de duas (para cada poca de instalaçao 

* (ng.-Agr.. M.Sc., CREA nQ 32496/D-MG, Visto 4925-lIS, ElIBRAPA-LJEPAE de Douradós, Caixa Postal 

661, 79800 - Dourados, lIS. 



do ensaio), realizadas em dois est&dios de desenvolvimento do trigo, ou se-
ja, no perfilharnento (± 30 a 35 dias ap&s emergncia -. DAE) e no final do 

emborrachamento (± 65 a 70 DAE). Isso permitiu avaliar a persistncia dos 
fungicidas em duas fases de desenvolvimento da cultura. No perfilhamento fo-
ram avaliadas todas as folhas de dez plantas por parcela e, no emborracha-
mento, as trs últimas folhas (folha bandeira, Fb-1 e Fb-2). 

As doenças avaliadas foram helmintosporiose (Heiminthoeporium sativwn) 
na primeira &poca e ferrugem do colmo (Puccinia graminia f. sp. tritiei) na 
segunda poca. Foram avaliados ainda o rendimento de gr&os, pesos do hecto-
litro (P11) e de mil sementes (PMS). 

O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com seis tratainen-
tos e quatro repetiçSes. As mdias foram comparadas pelo teste de Duncan, ao 
nÍvel de 5 % de probabilidade. Para an&lise de varincia, os dados de per-
centagem foram transformados para arc sen /x/100. 

5.3. Resultados 

Na Tabela 1 encontram-se os resultados referentes ao efeito dos diferen-
tes fungicidas no controle da helmintosporiose, rendimento de gros, P11 e 
PMS, da cv. IAPAR 6-Tapejara. 

Para a helmintosporiose, os melhores tratamentos foram tebuconazole (CE e 

EW) e propiconazole, que proporcionaram controle dessa doença de 92 e 88 %, 
respectivamente, sendo estatisticamente semelhantes entre si. O triadimenol 
apresentou ericiancia intermedi&ria, com 72 % de controle. O mancozeb pra-
porciõnou o Índice mais baixo de controle, que foi de 56 %. 

Os melhores tratamentos para o rendimento de gi4os foram tébuconazole (CE 

e EiI) e propiconazole, que proporcionaram as melhores produtividades, porm, 
sem diferirem significativanienteentre si. Triadimenol e mancozeb foram es-
tatisticamente semelhantes entre si, com uma tendancia do mancozeb igualar-
se testemunha. 

Com relaço aos componentes de produç&o (P11 e PMS), observou-se comporta-
mento semelhante ao do rendimento de gros, com destaque novamente para te-
buconazole (CE e EW), seguido do propiconazole. 

Na Tabela 2 encontram-se os resultados referentes ao efeito dos diferen-
tes fungicidas no controle da ferrugem do colmo, rendimento de gr&os, P11 e 
PMS, da cv. BR 18-Terena. 

O melhor controle da ferrugem do colmo foi obtido com tebuconazole CE e 

EW, que proporcionaram controle de 96 a 98 %, respectivamente, seguindo-se 
em eficincia o propiconazole (92 % de controle) e o triadimenol (89 %). Es-

ses quatro tratamentos foram estatisticamente semelhantes entre si. O manco-
zeb apresentou 69 % de controle efetivo da doença. 

Os maiores rendimentos de graos foram proporcionados por tebuconazole CE 

e EW, propiconazole e triadimenol, osquaisforam estatisticamente semelhantes 
entre si. Mancozeb e testemunha apresentaram-se estatisticamente iguais, sen-
do que o mancozeb, em valores absolutos, mostrou maior rendimento de graos. 
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Na azlise dos componentes de produço (PH e PMS), notou-se a mesma ten-
dncia observada para o rendimento de gros, sobressaindo-se mais uma vez os 
tratamentos com tebuconazole CE e EW e propiconazole. 

Na Fig. 1 encontram-se os resultados referentes ao efeito rõsidual dos 
fungicidas testados no controle da helmintosporiose (H. 8t2tiVWfl) do trigo. A 
doença começou a ocorrer aproximadamente 25 dias ap6s a primeira aplicaço. 
Depois da segunda aplicaço, o período de maior proteçao da cultura foi de 
aproximadamente 25 dias, proporcionado pelos tratamentos com tebuconazole CE 
• EW e propiconãzole. A partir daí, o residual desses fungicidas diminuiu e 
• incidncia da doença começou a crescer. O fungicida. triadimenol proporcio-
nou um residual de 19 dias e o mancozeb de quinze a 16 dias, com a doença 
aumentando a partir desses períodos considerados. 

Os resultados obtidos referentes a persistncia dos fungicidas para o 
controle da ferrugem do colmo encontram-se na Fig. 2. Os primeiros sintomas 
dessa doença s6 foram aparecer aproximadamente 26 dias ap6s a primeira apli-
caçao. Tomando como referncia a segunda aplicaço, o maior efeito residual 
foi proporcionado pelo fungicida tebuconazole EL seguido do mesmo fungicida 
na formulaçao CE, com uma proteo eficiente da cultura por um período de 32 
dias. Seguiu-se em eficincia o propiconazole, com residual de 25 dias; O 
triadimenol proporcionou proteçao de 22 dias e o mancozeb de aproximadamente 
quinze a 16 dias. A partir desses períodos considerados, a incidncia da 
doença começou a aumentar. 
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FIG. 1. Efeito residual de alguns fungicidas no controle da helmintospo-
riose (HeUninthoaporiuzn sativwn) do trigo. EMBRAPA-UEPAE de Dou-
rados, MS, 1991. 
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FIG. 2. Efeito residual de alguns fungicidas no controle da ferrugem do 
colmo (Puccinia graminis f. sp. tritici) do trigo. EMBRAPA-UEPAE 
de Dourados, MS, 1991. 
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6. AVALIAÇÃO DA TECNOLOGIA EREGADA PELOS AGRICULTORES DO MATO GROSSO DO 
SUL NO CONTROLE DAS DOENÇAS DO TRIGO 

Augusto Casar Pereira Ooulart t  

6.1. Objetivo 

Avaliar a eficincia da tecnologia empregada pelosagricultores do Mato 
Grosso do Sul, no controle das doenças do trigo com fungicidas. 

6.2. Metodologia 

O ensaio foi instalado em duas &pocas, na EMBRAPA-UEPAE de Dourados, em 
Latossolo Roxo eutr&fico, utilizando-se as cultivares IAPAR 6-Tapejara 
(primeira poca) e BR 18-Terena (segunda poca). A semeadura da primeira 
poca foi realizada em 17.4 e a emergncia ocorreu em 25.4.91; a da segunda 
época em 3.6, com emergncia em 11.6.91. A adubaçao foi de 240 kg/ha da 
f6rmula 4-30-10. As parcelas constaramdetre2efileirasde 5,50 m, espaçadas 

de 0,20 m (rea útil de 7,20 m 2 ); o delineamento experimental foi o de blo-
cos ao acaso com sete tratamentos e quatro repetiçes. As mdias foram com-
paradas pelo teste de Duncan, ao nÍvel de 5 % de probabilidade. 

Antes das pulverizaç6es dos fungicidas, as doenças (helmintosporiose e 
ferrugem do colmo) foram avaliadas individualmente, utilizando-se 20 plan-
tas/parcela/repetiçao, determinando-se a percentagem de rea foliar infec-
tada, segundo a escala de Cobb modificada e Picinini (1987?). 

A aplicaço foi feita com pulverizador costal de pressão constante (CO 2 ), 

equipado com bicos X., (cone vazio), espaçados de 0,20 m, utilizando-se 
240 2/ha de calda. 

Os fungicidas utilizados foram propiconazole (125 g i.a./ha) e mancozeb 

(2.000 g i.a./ha). 
Os par&netros avaliados foram Índice de doença, rendimento de gros, pe-

606 do hectolitro (P1-!) e de mil sementes (PMS) e sanidade das sementes co-

lhidas. 
A colheita da primeira poca foi realizada em 7.8.91 e da segunda poca 

em 27.9.91. 
Os tratamentos avaliados e suas respectivas pocas de aplicaçao foram: 
1.. propiconazole - traços (T) a 5 % de infecço ou folha bandeira (Fb) 

expandida - uma aplicaço; 
2. propiconàzole - T a 5 % de infecçao ou Fb expandida - uma aplicaçao 

maricozeb - T a 5 % de infecção ou pleno espigamento - uma apiicaçao; 

1 Eng.-Agr., M.Sc., CRU n9 32496/D-9G, Visto 4925-MS, EKBRAPA-UEflE 4e Dourados, Caixa.Pos-

tal 661, 79800 - Dourados, MS. 



3. mancozeb - T a 5 % de iníecçao ou Fb expandida - uma apiicaçao 
propiconazole - T a 5 % de intecçao ou pleno espigamento - urna aplica-
çao; 

4. propiconazole - pleno espigamento; 
S. mancozeb - de acordo com as recomendaç6es da CCSBPT; 
6. propiconazole - de acordo com as recomendaç3es da CCSB?T; 
7. testemunha sem tratamento. 

6.3. Resultados 

Os resultados referentes ao efeito dos fungicidas sobre os diversos parS-
metros avaliados, na primeira &poca de semeadura, encontram-sena Tabela 1. 

Com relaç&o ao controle da helmintosporiose (Helminthosparium óativum), o 
melhor tratamento foi aquele onde se usou o propiconazole conforme as reco-
mendaç6es da CCSBPT. Esse tratamento proporcionou um controle efetivo da 
doença de 96 %. Seguiu-se em eficincia, com 92 % de controle, o tratamento 
com duas aplicaç6es de fungicidas, sendo a primeira realizada com o mancozeb 
(T a 5 % de infecçao ou Fb expandida) e a segunda com o propiconazole (T a 
5 % de infecçao ou no pleno espigarnento). Com eficincia media de controle 
de 88 % sobressaíram-se os tratamentos com a primeira aplicaçao de propico-
nazole (T a 5 % de infecço ou Fb expandida), seguida de uma de mancozeb (T 
a 5 % de intecçao ou no pleno espigamento) e aquele com apenas uma apiicaçao 
de propiconazole no pleno espigamento da cultura, com 84 % de controle. Com-
portaram-se de maneira semelhante, com 76 % de controle, os tratamentos com 
uma aplicaç&o de propiconazole (T a 5 % de infecçao ou Fb expandida) e o 
mancozeb aplicado de acordo com as recomendaç6es da CCSBPT. 

Quanto ao rendimento de graos, observou-se melhores resultados com o pro-
piconazole aplicado conforme as recomendaçGes da CCSBPT, que proporcionou um 
aumento em relação a testemunha de 51,6 %. Seguiu-se em eficincia, com 
44,8 % de aumento, o tratamento com duas aplicaç6es de fungicidas, sendo a 
primeira com mancozeb (T a 5 % de infecção ou Fb expandida) •e a segunda com 
• propiconazole (T a 5 % de infecçao ou no pleno espigamento). Quando se fez 
otratanaen€, inverso ao anteriormente citado, o acrscimo na produtividade 
foi menor, da ordem de 36,6 %, seguido daquele com apenas uma aplicaço de 
propiconazole no pleno espigamento. Os tratamentos com propiconazole (T a 
5 % de inrecçao ou Fb expandida) e com mancozeb aplicado conforme as reco-
mendaç3es da CCSBPT foram menos eficientes, porm, superiores & testemunha 
no tratada. 

Quando se analisa os componentes de produção (PH e PMS) observa-se a mes-
ma tendncia daquela observada para o rendimento de gros, ou seja, os tra-
tamentos que proporcionaram as melhores produtividades foram aqueles que re-
velaram os maiores P1-! e PMS. 

Observou-se efeito ben&fico na sanidade das sementes colhidas em funço 
da aplicaçao foliar de fungicidas no trigo. A incidncia de brusone nas es-
pigas durante a conduçao do ensaio foi muito baixa, o que refletiu baixos 



147 

nÍveis de Pyricutaria oryzae nas sementes colhidas, inclusive na testemunha. 
Quanto H. sativwn, os mais baixos níveis desse pat6geno foram observados 
naqueles tratamentos que proporcionaram melhor controle da helmintosporiose. 

Encontram-se na Tabela 2 os resultados referentes ao efeito dos fungici-
das sobre os diversos parrnetros avaliados, na segunda poca de semeadura. 

Com relação ao controle da ferrugem do coimo (Puecinia graminis f. sp. 
tritici), os melhores tratamentos foram com o propiconazole (CCSBPT) e uma 
aplicaço de mancozeb (T a 5 % de infecçao ou Fb expandida) + uma de propi-
conazole (T a 5 % de infecção ou pleno espigamento), qUe foram estatistica-
mente semelhantes entre si, proporcionando controle da doença de 96 e 94 %, 
respectivamente. Seguiram-se em eficincia o propiconazole (pleno espigarnen-
to), uma de propiconazole (T a 5 % de infecç&o ou Fb expandida) + uma de 
mancozeb (T a 5 % de infecço ou pleno espigamento) e propiconazole (Ta 5 % 
de infecção ou Fb expandida). Esses tratamentos nao diferiram significativa-
mente entre si. 0 tratamento com mancozeb (CCSBPT) •foi o menos eficiente 
comparado aos demais, por&n, superior testemunha sem tratamento. 

Quanto ao rendimento de grãos, os melhores tratamentos foram propiconazo-
le (CCSBPT), uma de mancozeb (T a 5 % de infecção ou Fb expandida) + uma de 
propiconazole (T a 5 % de infecço oU pleno espigamentõ), propiconazole 
(pleno espigamento) e uma de propiconazole (T a 5 % de infecço ou Fb expan- 
dida) + uma de mancozeb (T a 5 % de infecço ou pleno espigamento), 	sendo 
estatisticamente semelhantes entre si, proporcionando aumentos de 	89,8; 
76,6; 72,6; 70,1 e 65,1 %, respectivamente. Os tratamentos propiconazole (T 
a 5 % de infecço ou Fb expandida) e mancozeb (CCSBPT) no diferiram signi-
ficativamente entre si, apresentando uma leve tendncia de sobressaírem-se 
testemunha no tratada. 

Para os componentes de proauçao (P11 e PMS), a mesma tendncia foi obser-
vada quando se analisou o rendimento de gros. Os tratamentos que proporcio-
naram as melhores produtividades foram aqueles que mostraram os maiores P11 e 
PMS. 

Deve-se ressaltar que, em funço do elevado custo quando se faz duas 
aplicaçes com um fungicida sistmico, muitos agricultores tm procurado ou-
tras opç6es de controle, pela substituiço de uma aplicaço com esse tipo de 
fungicida por um outro de aço protetora, associando dois princípios ativos 
diferentes. Os resultados deste trabalho revelaram um efeito satisfat&rio 
dessa associaço, mostrando haver maior benefício quando se faz a primeira 
aplicação com o fungicida protetor e a segunda com o de ação sistmica, con-
siderando o controle da helmintosporiose e da ferrugem do colmo. 

6.4. Refer&icias bibliogrficas 

PICININI, E.C. Escalas de avaliaç6es de doenças do trigo; estdios de cres-
cimento dos cereais - escala de Feekes e Large. [Passo Fundo]: EMBRAPAr 
CNPT, [1987?]. n.p. 
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7. EFEITO DA ÉPOCA E DO NÚMERO DE APLICAÇÕES DE TEBUCONAZOLE NO CONTROLE DA 
BRUSONE (Pyricularia oryzae CAL) DO TRIGO 

Augusto Casar Pereira Goulart', Fernando de Assis Paiva 2  e 
Geraldo Augusto de Meio Filho 3  

7.1. Objetivos 

Determinar a &poca e o número de aplicaç3es do fungicida tebuconazole que 
seja tcnica e economicamente vivel para o controle da brusone do trigo. 

7.2. Metodologia 

O ensaio foi instalado no municlpio de Itapor, MS, em solo de alta fer-
tilidade natural, utilizando-se como reagente a cv. Anahuac. A semeadura foi 
realizada em 17.4 e a ernergancia ocorreu em 25.4.91. A adubação de manuten-
ço foi de 240 kg/ha da f&rmula 4-30-10. As parcelas constaram de onze fi-
leiras de 6,00 m, espaçadas de 0,20 m (&rea útil de 6,30 m 2 ). O delineamento 
experimental foi blocos casualizados com oito tratamentos e quatro repeti-
ç6es. Para an&lise estatlstica, os dados de percentagem foram transformados 
para arc sen v'x/lOO. As m&dias foram comparadas pelo teste de Duncan, ao nI-
vel de 5 % de probabilidade. 

o fungicida utilizado foi o tebuconazoie (250 g i.a./hà), aplicado com 
pulverizador costai de pressão constante (CO 2 ), equipado com bicos do tipo 
X 3  (cone vazio) espaçados de 0,20 m. A vaz&o utilizada foi de 240 .L/ha. 

Os para'netros avaliados foram: percentagem de espigas infectadas por Py-
rCcutaria oryzae, rendimento de graos, pesos do hectolitro (PH) e de mil se-
mentes (PMS), sanidade dassementes colhidas e an&lise econSmica do experi-
mento. 

Foi realizada uma avaliaç&o, computando-se a percentagem de espigas com 
brusone, atrav&s da trilha manual em laborat6rio. Foram consideradas espigas 
infectadas aquelas que exibiam sintomas característicos da doença (lesSes 
escuras na r&quis). O experimento foi colhido em 9.8.91. 

Foram realizadas de uma a trs aplicaçSes com o fungicida, em diferentes 
est&dios de desenvolvimento da cultura. Para determinação dos est&dios foi 
utilizada a escala de Feeks-Large para crescimento de cereais: 

	

10.3. 	= metade do processo de espigamento completo 
10.5.4. = final do florescimento, gr&os no est&dio aquoso 

	

11.2. 	= gros no est&dio de massa (conteúdo macio e seco) 
o intervalo de uma aplicaço para outra foi de aproximadamente doze dias. 

1 Eng.-Agr., M.Sc., CRU nQ 32496/D-KG, Visto 4925-KS, EKBRAPA-UEPAE de Dourados, Caixa Postal 

661, 79800 - Dourados, MS. 
2 Eng.-Agr., Ph.D., CREA ri2 371/0-ES, Visto 4964445, EMBRAPA-UCPAE de Dourados. 

Eng.-Agr., I4.Sc., CREA riQ 353/D-l4G, Visto 276-MS, EM8RAPA-UEPAE de Dourados. 
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Os tratamentos constam na Tabela 1. 
A an&lise constou de unta orçamentaçao das despesas decorrentes do contro-

le da doença, em comparaçao com as receitas provenientes do acr&scimo de 
produtividade dos tratamentos. 

Para a apropriaç&o das despesas utilizou-se a metodologia proposta por 
Melo Filho & Kruker (1990), sendo estimados os custos fixos e vari&veis da 
operaç&o de apiicaçao, somados ao custo do fungicida. 

Calculou-se a receita llquida pela diferença entre o custo e o valor da 
produçao adicional de cada tratamento. 

7.3. Resultados 

A menor percentagem de espigas com brusone foi observada quando foram 
realizadas trs pulverizaç6es, o que proporcionou controle da doença de 32 % 
em relaç.o testemunha. Esse tratamento foi estatisticamente semelhante 
aquele onde foram realizadas somente as duas primeiras aplicaç5es e aquele 
com as primeira e terceira aplicaç6es, os quais proporcionaram 28 e 26 %, 
respectivamente, de controle efetivo da brusone. Seguiu-se, em eficincia, o 
tratamento com apenas a primeira aplicação, .com 16 % de controle. Os demais 
tratamentos foram menos eficientes no controle da doença, no diferindo es-
tatisticamente entre si. Esses resultados vm demonstrar que, para a brusone 
do trigo, a proteç&o da espiga a partir do seu aparecimento assume grande 
importância, urna vez que o 6rgao da planta onde o dano & direto. As perdas 
devido brusone so maiores quanto mais cedo a doença ocorre a partir do 
processo de espigamento, pois em função desuascaracter{sticasdeataque (le-
sao na ráquis e bloqueio da translocaçao da seiva para a espiga) ela impede 
a formação normal dos grãos de trigo. Esse fato fica evidenciado quando se 
observa os efeitos dos tratamentos que tiveram a primeira aplicaç&o. Torna-
se importante a complementaço dessa primeira, por mais urna aplicaço a in-
tervalo de doze ou 24 dias, para reforçar o controle da doença. Os resulta-
dos demonstraram n&o haver necessidade de se fazer trs aplicaç6es consecu-
tivas (intervalos de doze dias), uma vez que o incremento no controle da 
doença no foi significativo (Tabela 2). 

Quanto ao rendimento de gros, a mesma tendncia foi observada, sendo os 
melhores resultados obtidos quando foram realizadas trs, duas (sem a ter-
ceira) e duas (sem a segunda) pulverizaçes, os quais proporcionaram uni au-
mento de produtividade em relaç&o testemunha de 42,2; 39,2 e 36,9 %, res-
pectivamente. Os demais tratamentos n&o diferiram estatisticamente entre si 
e foram significativarnente semelhantes testemunha (Tabela 2). 

Quando se analisa os componentes de produçao (P11 e PMS), a mesma tendn-
eia evidenciada, sendo os maiores valores observados para aqueles trata-
mentos que proporcionaram os melhores controles da doença e, conseqüentemen-
te, melhores rendimentos de graos (Tabela 2). 

Foi detectado efeito benfico da pulverizaço do fungicida tebuconazo-
le na parte a&rea do trigo, com relaço sanidade das sementes colhidas. 
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Observa-se que para aqueles tratamentos que proporcionaram melhor controle 
da brusone, a incidncia de P. oryzae nas sementes colhidas foi bem maior 
quando comparados aos demais tratamentos e testemunha. Para Helrninthoepo-
num sativum, quando as pulverizaç6es foram realizadas mais no final do es-
pigamento e, conseqüentemente, do ciclo da cultura, os seus efeitos na mci-
dncia desse pat6geno nas sementes colhidas foram mais evidenciados. 

Registrou-se correlaç&o negativa altamente significativa entre a percen-
tagem de espigas com P. onyzae e o rendimento de gros de trigo (Tabela 3). 
Verificou-se que, em funço da elevada incidancia de brusone, o rendimento 
foi grandeiiente influenciado, sendo reduzido significativamente devido 
ocorrgncia severa dessa doença. 

As maiores produtividades foram obtidas nos tratamentos que tiveram maior 
ncimero de aplicaçes, mas a anilise econ6mica mostrou que nenhum deles foi 
economicamente viível (Tabela 4). 

Os resultados levam conclusão que na atual relaç&o de preços insumo/ 
produto, o controle exclusivo da brusone do trigo com o fungicida tebucona-
zole & antieconmico. 

Entretanto, no se deve considerar como definitiva esta conclusao, porque 
tudo vai depender da relaço de preços insLlmo/produto em dado momento. 

7.4. Referncia bibliogr&fica 

MEiO FILHO, G.A. de;KBtJKER, J.M. Custo de produço de trigo na regido de 
Dourados, MS, safra 1990. Dourados: EMBRAPA--UEPAE Dourados, 1990. hp. 
(EMBRAPA-UEPAE Dourados. Comunicado T&cnico, 38). 
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TABELA 1. Datas e pocas de apiicaçao do tebuconazole segundo escala de 
Feeks-Large. EMBRAPA-UEPAE de Dourados, MS, 1991. 

Tratamento 

Data de apiicaçao fungicida/estdio escala Feeks-large 

24.6.91 	 5.7.91 
	

17.7. 91 

1. 

2 

3. 

4. 

S. 

6. 

7. 

8. Testemunha  

estdio 10.3. 

estádio 10.3. 	estadio 10.5.4. - 

estadio 10.3. 	estadio 10.5.4. est&dio 11.2. 

estdio 10.3. 	 - est&lio 11.2. 

- 	 esúdio 10.5.4. - 

- 	 est&Iio 10.5.4. estdio 11.2. 

- - est&dio 11.2. 
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8. PERDAS EM TRIGO (Tritiown aeativwn L.) CAUSADAS POR Pyricüiaria oryzae 
CAV.. NOS AROS DE 1988 A 1991 

Augusto Casar Pereira Goulart 1  e Fernando de Assis Paiva 2  

8.1. Objetivo 

Determinar perdas no rendimento de grãos de trigo causadas por Pyriouia- 
ria oryzae. 

8.2. Metodologia 

O trabalho foi desenvolvido em lavoura de trigo e em áreas experimen-

tais, com a cv. Anahuac, nos municípios de Rio Brilhante, Dourados e Itapo-

rã, MS, durante os anos de 1988, 1989, 1990 e 1991. Utilizou-se metodologia 
proposta por Reis (1986) para a avaliação de danos ocasionados por Gihhe-

relia zeae, com modificaç6es, onde foram determinadas perdas no rendimento 

de grãos causadas por P. oryzae, isoladamanté das demais doenças, em condi-. 

çSes naturais e sem o emprego de fungicidas. 
Ap6s o espigamento, quando as plantas apresentavam sintoma típico de 

brusone nas espigas, caracterizado pelo branqueamento total ou parcial 

a partir de uma lesão na r&quis, foram delimitadas £reas de 1,00 m 2 , ao 

acaso. Em cada área foram marcadas as espigas com sintoma, amarrando-se um 
fio de lã colorido no pednculo. Por ocasião da maturação, coletaram-se, 

separadamente, as espigas sadias e as infectadas, em cada uma da £reas 

arnostradas. 
Em laborat&rio, contaram-se os nGmeros de espigas sadias, infectadas e 

total. Posteriormente, trilharam-se manualmente as espigas sadias e infec-

tadas de cada amostra, separadamente. Verificou-se que muitas daquelas que 

não apresentavam sintomas de brusone, no campo, mostravam o sinal tlpico de 

infecção na rquis. Considerou-se como "infecção precoce" aquela verificada 

ao nlvel de caxiipo e "infecção tardia" aquela determinada por ocasião da 

trilha em laborat&rio. Ap6s esse procésso, computou-se o peso de grãos de 

espigas sadias e infectadas. As perdas foram determinadas utilizando-se as 

seguintes f&rmulas: 

PGES 
HP = 	x NET 	onde: HP = rendimento potencial; 

NES 	 PGES = peso total de grãos de espigas sadias! 

m 2 ; 

NES = número de espigas sadias/m 2  
NET = número total de espigas/m. 

Eng.-Agr., M.Sc., CREA nQ 32496/D-MG, Visto 4925-MS, EKBRAPA-UEPAE de Dourados, Caixa Postal 

661, 79800 - Dourados, KS. 
2 Eng.-Agr., Ph.D., CRU nQ 371/O-ES, Visto 4964-I1S, EMBRAPA-UEPAE de Dourados. 
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RR = PGES + PGEI 	onde: RR 
PGES 

PGEI 

P = RP - RR 	onde: P 
HP 
RR 

8.3. Resultados 

rendimento real; 
peso total de gr4os de espigas sadias/ 

peso total de gros de espigas infecta-
das/m 2 ; 

perdas; 
rendimento potencial; 
rendimento real. 

Foram constatadas perdas no rendimento de gros de 274 kg/ha, o que re-
presentou 11 % da produção total estimada, em 1988, com incidncia mdia de 
51 % de espigas com brusone, em Rio Brilhante. Em 1989, no mesmo local, as 
perdas foram menores que as do ano anterior, registrando-se 270 kg!ha ou 
10 % do rendimento, com incidncia mdia de 45 % de espigas com brusone (Ta-
bela 1). Em 1990, na regido de Ind&polis (munícipio de Dourados), as perdas 
foram maiores que aquelas registradas nos anos anteriores, alcançando 
892 kg!ha, o que representou 40% da produço total estimada, com incidncia 
m&dia de 93 % de espigas com brusone (Tabela 2). Nesse mesmo ano, os resul-
tados obtidos em Montese(municlpio de Itapor&) tamb&n mostraram perdas rela-
tivamente elevadas, registrando-se 1.034 kg/'ha, ou 32 % do rendimento de 
graos, com incidncia mdia de 86 % de espigas com brusone (Tabela 3). No 
ano de 1991, observou-se que em Montese as perdas no rendimento de gros fo-
ram mais elevadas do que aquelas constatadas no ano anterior, no mesmo lo-
cal, alcançando 1.842 hg/ha, ou 53 % do rendimento de graos, com incidncia 
mdia de 86 % de espigas com brusone (Tabela 4). Notou-se que em grande na-
mero de ecpigas infectadas ocorria, abaixo do ponto de estrangulamento da 
ráquis, uma produção de gros de tamanho bem maior que o normal, fruto de 
maior acfimulo de nutrientes. Dessa forma, a trans1ocaço de seiva ficou res-
trita a essa regio da espiga, uma vez que a aço do fungo na r&quis impediu 
a passagem da mesma para a parte superior da espiga, prejudicando o desen-
volvimento de gros nessa região. Isso sugere uma compensação de produço 
por parte da planta. Observou-se, tamb&m, que as espigas infectadas por P. 
oryzae, apresentando-se brancas, sobressaíam-se das demais, o que determina-
va uma iiusao visual de estimativas de nlveis de infecço e de perdas supe-
riores s reais. 

Considerando-se a &poca de iníeçao das espigas, verificou-se que, nos 
quatro anos de ava1iaço, nas regies de Rio Brilhante, Dourados e itapor, 
quando a 1nfecço ocorreu mais cedo as perdas foram maiores. Os resultados 
apresentados na Tabela 5 mostram perdas m&dias em Rio Brilhante, nos anos de 
1988 e 1989, de 27 e 47 % quando a infecção foi precoce e de 14 e 18 % 
quando a lnfecç&o foi tardia, respectivamente, em comparação s espigas sa-
dias. Esse mesmo fato ocorreu no ano de 1990, em ambas regies onde as ava-
liaçes foram realizadas. Em Ind&polis os resultados revelaram uma perda m&- 
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dia, em peso por espigas, em reiaçao às espigas sadias de 59 % quando a in-
fecç&o foi precoce e de 27 % quando a infecçao foi tardia (Tabela 6). Em 
Montese registrou-se uma perda m&dia de 60 % quando a infecço foi precoce, 
enquanto que a tardia proporcionou perdas de 39 %, em relaç&o às espigas sa-
dias (Tabela 7). No ano de 1991, em Montese, foram registradas perdas mdias 
de 73 % quando a intecçao foi precoce e de 52 % quando a infecç&o foi tar-
dia, em comparaç&o &s espigas sadias (Tabela 8). 

Observou-se que, em íunçao da poca de infecç&o das espigas de trigo por 

P. oryzae, havia uma reduço no peso do hectolitro (PH) das sementes. Foram 
registrados valores de PH mais baixos para sementes provenientes de espigas 
infectadas (infecçes precoce e tardia) em comparaçao aquele das sementes 
de espigas sadias (Tabela 9). 

Deve-se ressaltar que esses resultados sao válidos somente para as condi-
çes onde foi desenvolvido o trabalho. Essas perdas podero ser maiores ou 
menores, em runçao das condiçGes climáticas predominantes na regiao, da cul-
tivar utilizada e da &poca de semeadura. 

A metodologia utilizada mostrou-se viável para a determinação de perdas 

causadas por P. oryzae, podendo ser empregada em lavouras comerciais de tri-
go. 

8.4. Referncia bibliográfica 

REIS, E.M. Metodologia para a determinaç&o de perdas causadas em trigo por 

Gibbereil-a zeae. Fitopatologia Brasileira, BrasIlia, v.11, n.4., 

p.951-955, 1986. 
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TABELA 9. Influ&icia da &poca de inrecçao das espigas de trigo por Pyricu-
lana oryzae rio peso do hectolitro das sementes. EMBRAPA—UEPAE 
de Dourados, MS, 1991. 

Peso do hectolitro (kg) 

Ano 	 Local 	
tnfecço 	Infecç&o 	

Sadia 
precoce 	tardia 

1990 	 Indap&lis 	 < 66 	 66 	 71 

1990 	 Montese 	 < 66 	 68 	 70 

1991 	 Montese 	 < 66 	 66 	 75 
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9. REAÇÃO DE CULTIVARES DE TRIGO (Triticum aestivwn L.) À BRUSONE (PyriculLa-
ria oryzae CAV.) EM CONDIÇÕES DE CAMPO 

Augusto Casar Pereira Goulart', Fernando de Assis Paiva 2  e 
Luiz Alberto Staut 3  

9.1. Objetivo 

Avalir a reaço das cultivares de trigo recomendadas para Mato Grosso do 

Sul 	brusone, em condiçSes de campo. 

9.2. Metodologia 

O ensaio foi instalado em solo de alta fertilidade natural, no municÍpio 
de itapora, MS, em 1991. A adubaçao foi de 240 kg/ha da f6rmula 4-30-10. As 
parcelas constaram de cinco fileiras de 5,00 m, espaçadas de 0,20 m. Para as 
avaliaç6es, foram colhidas trs fileiras de 4,00 m. O delineamento 	experi- 

mental foi blocos casualizados, com 21 tratamentos e quatro repetiç6es. 	A 

semeadura foi realizada em 23.4 e a colheita em 9.8.91. As cultivares tes- 
tadas foram: Anahuac, 8H 1146, BR 36-lanomami, ER 11-Guarani, 	BR 17-Caiu&, 

BR 18-Terena, BR 20-Guat6, BR 21-Nhandeva, 8R 29-Java&, 	BR 30-Cadiu&u, 

ER 31-Miriti, 8R 4l-0fai, IAC 5-Maring&, IAC 13-Lorena, 	IAC 18-Xavantes, 
BR 40-Tuiica, IAPAR 6-Tapejara, TAPAR 17-Caeú, INTA 66, TAPAR 28-Igap' 	e 

TAPAR 29-Cacatu. As avaliaç6es foram realizadas em laborat6rio, sendo as es-
pigas trilhadas manualmente; foram consideradas infectadas aquelas que exi-
biam sintomas caracterÍsticos da brusone (lesSes escuras na rquis). 

De acordo com o percentual de espigas com brusone, as cultivares 	foram 

classificadas utilizando-se a seguinte escala: 

li (resistente) - de 1 a 5 %; 
MR (moderadamente resistente) - de 6 a 25 %; 
MS (moderadamente suscetível) - de 26 a 50 %; 
5 (suscetível) - de 51 a 75 %; 
AS (altamente suscetível) - mais de 75 %. 

9.3. Resultados 

Os resultados apresentados na Tabela 1 mostram diferença de comportamento 
entre as cultivares quanto & incidancia da brusone, sendo que, at o momen-
to, no se dispSe de cultivar imune a essa doença. 

De todas as cultivares testadas, apenas 8H 1146 apresentou reaço de re-
sistncia, com 4,5 % de espigas com Pyricularia oryzae. Apresentaram-se co- 

Eng.-Agr.. M.Sc., CREA n9 32496/D-MG, Visto 4925-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados, Caixa Postal 

661, 79800 - Dourados, MS. 

2  Eng.-Agr., Ph.D., CREA n2 371/0-ES, Visto 4964-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados. 

Eng.-Agr., CREA n 1175/D-.MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados 
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mo 14R as cultivares BR 18-Terena, 3R 21-Nhandeva e 3H 40-Tu1úca, com 8,2; 
17,2 e 24,6 %, respectivamente, de espigas infectadas. À exceç&o de 
IAC 18-Xavantes, 3H 30-Cadiu&u, 8H 20-Guat6 e 3H 29-Java, que foram t43, e 
de 3H 17-Caiu&, IAPAH 29-Cacatu, 3H 11-Guarani, IAC 5-Maring, 3H 41-0fai e 
3H 36-lanomami, que mostraram-se S, as demais cultivares revelaram-se AS, 
com mais de 85 % de espigas com brusone. 

Com relação ao rendimento de graos (Tabela 1), destacou-se a cv. 
3H 40-Tuiúca, seguida da 3H 18-Terena, que foi estatisticamente semelhante a 
3H 36-lariomami, TAPAR 29-Cacatu e 3H 17-Caiu&. Bons resultados foram obtidos 
com as cultivares 8H 1146, 3H 30-Cadiuu, EH 21-Nhandeva, 3H 41-0fai e 
3R 11-Guarani. Deve-se ressaltar que, apesar da cv. 3H 1146apresentar-seco-
mo R brusone, o rendimento de gros obtido por ela ficou abaixo de algumas 
cultivares relacionadas como MR, MS e S. Isso pode ser explicado pelo fato 
do solo utilizado ser de alta fertilidade natural, no sendo ideal para a refe-
rida cultivar. Por isso, observou-se um relativo acamamento, o que, prova-
velmente, afetou sua produtividade. 

As cultivares classificadas como AS apresentaram rendimento de gros es-
tatisticamente semelhantes e inferiores aqueles observados para as demais. 
Das cultivares 5, as menores produtividades foram obtidas com INIA 66, 
TAPAR 6-Tapejara e IAC 13-Lorena, com mdias inferiores a 1.600 kg/ha. 

A analise de correlaç&o de Pearson (r) revelou um coeficiente negativo 
(r = -0,53; t = 5,6; probabilidade > t = 0,00001) entre a percentagem de es-
pigas com P. oryzae e o rendimento de gros. Verificou-se que, em runçao da 
alta incidncia de brusone, o rendimento final foi significativamente in-
fluenciado, mostrando uma reduço desse parmetro pelo ataque da brusone. 
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TABELA 1. Percentagem de espigas com brusone (Pyricularicz oryzae), tipo de 
reaçao e rendimento de grãos das cultivares de trigo, sob condi-
ç6es de campo. EMBHAPA-UEPAE de Dourados, MS, 1991. 

	

Espiga com 	 Tipo de 	
Rendimento 

Cultivar 	 brusonea 	
reaça -o  6 	

de gros 

(%)  (kg/ha) 

EH 1146 4,5 g 11 2.179 bcd 

EH 18-Terena 8,2 fg MB 2.425 b 

ER 21-Nhandeva 17,2 ef MB 2.171 bcd 

511 40-Tuiúca 24,6 e MB 2.856 a 

ER 29-Java 42,2 d MS 2.090 cdef 

EH 20-Guat6 46,8 cd MS 1.799 fgh 

EH 30-Cadiuu 47,0 cd MS 2.180 bcd 

IAC 18-Xavantes 49,0 cd MS 1.751 gh 

EH 36-lanomarni 53,1 cd 5 2.300 bc 

EH 41-Ofai& 60,4 bcd 5 2.127 bcde 

TAC 5-Maringã 60,6 bcd 5 1.853 defgh 

EH 17-Caiu; 63,5 bc $ 2.188 bc 

EH 11-Guarani 64,4 bc 5 2.120 bcdef 

TAPAR 29-Cacatu 76,8 b AS 2.220 bc 

IAPAR 28-Igap6 85,2 a AS 1.845 efgh 

TAPAR 6-Tape.jara 90,0 a AS 1.578 h 

IAPAR 17-Caet 90,9 a AS 1.758 gh 

Anahuac 90,9 a AS 1.831 efgh 

IAC 13-Lorena 92,3 a AS 1.567 h 

ER 31-Miriti 93,2 a AS 2.004 cdefg 

INIA 66 96,1 a AS 1.593 h 

Mdia 59,85 - 2.020,45 

C.V. 	(%) 13,72 - 9,91 

a Para anlise de vaiincia, os dados foram transformados para arc sen  

6 R = resistente; MB = moderadamente resistente; MS = moderadamente suscetÍ-
vel; $ = suscetÍvel e AS = altamente suscetÍvel. 

Mdias seguidas de mesma letra nao diferem estatisticarnente entre si (Dun-

can, 5%). 
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10. REAÇÃO DE LINHAGENS DE TRIGO (Triticwn aeetivura 1..) À BRUSONE (Pyricuia-
ria oryzaeCAv.) EM CONDIÇÕES DE CAMPO 

Augusto Casar Pereira Goulart 1 , Fernando de Assis Paiva 2  e 
Luiz Alberto Staut 3  

10.1. Objetivo 

Avaliar a reaço de algumas linhagens de trigo brusone, em condiç6es de 
campo. 

10.2. Metodologia 

O ensaio foi instalado em solo de alta fertilidade natural, no municÍpio 
de Itapor, MS, em 1991. A adubaço foi de 240 kg/ha da f&rmula 4-30-10. 	As 
parcelas constaram de duas fileiras de 2,00 m, espaçadas de 0,20 m. Para 	as 
avaliaç3es, foi colhida toda a parcela. A semeadura foi realizada em 22.4 	e 
as colheitas em 9.8 e 7.10.91. Os 	materiais 	testados 	foram: tJEE-PJN, 
MS 1132-87, OCEPAR 16, BR 42, SERI 82, OCEPAR 14, GEN, BT 501, 	MS 1012-87, 
PF 86525, MS 3187, IAPAR 47, MS 5587, MS 2-87, BR 37 e Jupateco 73. As 	ava- 
liaç3es foram realizadas em laboratrio, sendo as espigas trilhadas manual- 
mente; foram consideradas infectadas aquelas que exibiam sintomas caracte- 
rÍsticos da brusone (1eses escuras na rquis). 

De acordo com o percentual de espigas com brusone, as cultivares foram 
classificadas utilizando-se a seguinte escala: 

R 	(resistente) - de 1 a 5 %; 
MB (moderadamente resistente) - de 6 a 25 %; 
MS (moderadarnente suscetível) - de 26 a 50 %; 
5 	(suscetÍvel) - de 51 a 75 %; 

AS (altamente suscetível) - mais de 75 %. 

10.3. Resultados 

Os resultados apresentados na Tabela 1 mostram diferença de comportamento 
entre as linhagens, quanto 	incidncia da brusone. 

De todos os materiais testados, nenhum apresentou reaçao de resistncia. 
Os de melhor comportamento, classificados como MR, foram: UEE-PJN, MS 1132-87, 
OCEPAR 16, BR 42, SERI 82, OCEPAR 14 e GEN, com incidncia de brusone nas 
espigas variando de 10,7 a 23 %. As demais linhagens apresentaram comporta-
mento diferenciado. 

Quanto ao rendimento de gros (Tabela 1), merecem destaque UEE-PJN e 

1 Eng.-Agr., M.Sc., CRU n2 32496/D-MG, Visto 4925415, EMBRAPA-UEPAE de Dourados, Caixa Pos-
tal 651, 79800 - Dourados, MS. 

2 Eng.-Agr., Ph.D., CREA n2 371/O-ES, Visto 4964-MS, EMBRAPA-UEPAE de Dourados. 
Eng.-Agr., CRU n2 1175/O-lis, EMBRAPA-UEPAE de Dourados. 
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SERI 82, com produtividades de 548,00 e 522,56 g/parcela. Õbserva-se que 
aqueles materiais classificados como IIR apresentaram, de maneira geral, 
maiores prodtiç6es, quando comparados com os demais. De todos os materiais 
testados, o menos produtivo foi o BR 37, com apenas 223,12 g/parcela. Os ma-
teriais classificados como AS foram aqueles que apresentaram as menores pro-
dutividades. Esse fato mostra uma influncia bastante acentuada da incidn-
cia da brusone nas espigas com o rendimento de gros. 
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TABELA 1. Percentagem de espigas com brusone (Pyricularia oryzae), tipo de 
reaçao e rendimento de gros das cultivares e linhagens de trigo 
em estudo, sob condiçes de campo. EMBRAPA-UEPAE de Dourados, M5, 
1990. 

Cultivar Espiga com Rendimento 

e brusone 
Tipode 

- 6 
- 

de graos 
linhagem (%) 

reaça o  
(g/parcela) 

UEE-PJN 10,7 j MR 548,00 
745 1132-87 11,0 .J ?4R 417,89 
OCEPAR 16 13,7 j MR 443,94 
BR 42-Mambiquara 14,0 J MR 371,61 
SERI 82 18,6 i MR 522,56 
OCEPAR 14 21,3 hi MR 317,44 
GEN 23,0 gh 74R 467,12 
ET 501 27,0 g MS 313,34 
745 1012-87 42,7 f MB 401,01 
PF 86525 49,3 e 745 308,43 
745 3187 53,3 e 5 363,66 
TAPAR 47 67,7 d S 332,31 
745 5587 73,7 c 5 351,69 
MS 2-87 76,0 bc AS 308,90 
BR 37 80,0 b As 223,12 
Jupateco 73 95,0 a As 288,47 

M&Iia 42,31 - 373,72 
C.V. 	(%) 5,42 - - 

a Para an&lise estatÍstica, os dados foram transformados para arc seri 1x7100. 
Ib 

MR = moderadainente resistente; MB = moderadamente suscetÍvel; 5 = suscetÍ- 
vel e AS = altamente suscetÍvel.. 

M&dias seguidas de mesma letra nao diferem estatisticamente entre si (Dun- 
can, 5%). 
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11. COMPETIÇÃO DE CULTIVARES DE TRIGO X ÉPOCA DE SEMEADURA EM DOURADOS, MS, 
1991 

Francisco de Freitas Mour&o t  

11.1. Objetivo 

Avaliar o comportamento de cultivares recomendadas e linhagens promisso-
ras, para solos sem alumínio t6xico, em diferentes pocas de semeadura, sob 
condiç6es de sequeiro, na regio de Dourados, MS. 

11.2. Metodologia 

O experimento foi instalado na Estaç&o Experimental da Cooperativa AgrÍ-
cola de Cotia - Cooperativa Central (CAC-CC) em Dourados, num Latossolo Roxo 
eutrkico, textura argilosa. O delineamento foi o de blocos ao acaso, com 
parcelas subdivididas e trs repetiçSes, sendo que as pocas de semeadura 
constituÍram as parcelas e as cultivares as subparcelas. Foram avaliados 18 
materiais (cultivares e linhagens) em trs pocas de semeadura: 11.4, 30.4 e 
20.5.91. Determinaram-se rendimento de gros, pesos de mil sementes edo hec-
tolitro, altura de plantas e dias da emergncia ao espigamento. Foi regis-
trada a precipitaçao pluviom&trica no perÍodo (Tabela 1). 

11.3. Resultados 

Analisando-se a mdia das Gitimas trs safras, verifica-se que a melhor 
poca de semeadura foi a de final de abril (29.4). 
Conforme Tabelas 2 a 4, nenhuma poca foi seriamente prejudicada por gea-

da nesta safra. 
Dentre as linhagens e cultivares avaliadas, as que apresentaram melhor 

rendimento de graos foram; BR 29-Java, BR 36-lanomami, EMBRAPA-10-Guaj, 
OC 19 e BR 40-Tuiúca. 

A cv. Anahuac foi sériamente prejudicada em funço da sua alta suscetibi-
lidade brusone. Dentre os gen&tipos avaliados merece destaque a cv. 
BR 40-TuiGca, que vem apresentando maior resistncia brusone, em relaçao 
Anahuac, a1m de ser mais produtiva (Tabela 5). 

Eng.-Agr., CREA n2 20199/D-BA, Visto 5829-MS, CAC-CC, Caixa Postal 213, 79800 - Dourados, $5. 



176 

TABELA 1. Precipitaçaop1uviomtrjcamensa1 e di&ria, ocorrida na Estaço 
Experimental da Cooperativa AgrÍcola de Cotia - Cooperativa Cen-
tral, de março a setembro, em Dourados, MS, safra 1991. 

Dia 
Março Abril Maio 

Ms 

Junho 	Julho Agosto 	Setembro 

1 - - - - 	 - - 	 - 

2 - - - - 	 - - 	 - 

3 - - - - 	 - - 	 - 

4 - - - - 	 - - 	 - 

5 - - 30,0 - 	 - - 	 - 

6 - - - 20,0 	- - 	 - 

7 - - 10,0 - 	 - - 	 - 

8 - - - - 	 - -. 	 - 

9 - - - - 	 - - 	 - 

10 - 14,0 - - 	 - 26,0 	- 
11 8,0 - - - 	 - - 	 - 

12 - 94,0 - - 	 - - 	 - 

13 - - 51,0 - 	 - - 	 - 

14 - - 10,0 - 	 - - 	 - 

15 - 4,0 - - 	 - 
- 	 26,0 

16 - - - - 	 - - 	 - 

17 - - - - 	 - - 	 - 

18 - 18,0 - - 	 - 
- 	 48,0 

19 - - - 26,0 	- - 	 - 

20 - - - - 	 - - 	 - 

21 10,0 - 10,0 22,0 	- - 	 - 

22 - - - 22,0 	- - 	 - 

23 - - - - 	 - - 	 - 

24 - 22,0 - - - 	 - 

25 - - - - 	 - 
- 	 20,0 

26 - - - - 	 - - 	 - 

27 - - - - 	 - - 	 - 

28 - - - - 	 - - 	 - 

29 - - - - 	 - 
- 	 20,0 

30 - - - - 	 - - 

31 - - - - 	 - - 	 - 

Total 18,0 152,0 111,0 90,0 	0,0 26,0 	114,0 



177 

TABELA 2. Rendimento de. graos e outras características de cultivares e li-
nhagens de trigo, primeira poca de semeadura, na Estaç&o Experi-
mental da Cooperativa Agrícola de Cotia - Cooperativa Central, em 
Dourados, MS. 

Semeadura: 11.4.91 	 Emergncia: 19.4.91 

Cultivar 	 Rendi.ento 	Peso de iii 	Peso do 	 a 	Altura 
Espiga. ento 

e 	 de gros 	setentes 	hectolitro 	
(dias) 	

de planta 

linhagei 	 (kg/ha) 	 (g) 	 (kg) 	 (c.) 

BR 29-Java; 2.842 a 40,9 82 48 84 

OC 19 2.736 ab 38,3 82 54 73 

OC 16 2.702 ab 37,2 81 54 80 

OR 31-Miriti 2.885 ab 35,2 82 58 80 

BA 36-Iano.a.i 2.613 abc 38,7 81 48 72 

BR 	11-Guarani 2.588 abc 34,8 82 65 80 

BR 40-Tuitca 2.582 abc 38,4 81 50 75 

NS 21169 2.522 abcd 36,5 79 56 75 

BR 30-Cadiuu 2.612 abcde 37,9 80 48 75 

BR 17-Caiuá 2.351 bcde 38,3 78 45 68 

OC 14 2.221 cdef 40,1 79 51 82 

IAPAR 28-Igapó 2.133 def 33,9 79 57 75 

BR 	18-Terena 2.122 def 40,8 79 48 75 

Anahuac 2.100 def 36,1 80 53 76 

MS 6084 2.092 def 34,4 77 45 73 

IAPAR 29-Cacatu 1.982 ef 34,0 82 57 80 

OC 18 1.846 f9 37,9 79 48 68 

IA 6745 1.510 g 36,2 78 48 78 

Mdia 2.336 37,2 80 52 76 

C.V. 	(%) 9,66 

a 
Dias da eiergencia ao espiga.ento .edio. 

Mdias seguidas de .es.a letra no diferem estatisticalente entre si (Duncan, 5 %). 
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TABELA 3. Rendimento dê graos e outras características de cultivares e li-
nhagens de trigo, segunda poca de semeadura, na Estaço Experi-
mental da Cooperativa Agrícola de Cotia - Cooperativa Central, em 
Dourados, MS. 

Semeadura: 30.4.91 
	

Emergncia: 7.5.91 

Cultivar Rendimento Peso de mil Peso do CicloZ Altura 

e de gros seientes hectolitro de planta 

linhagem (kg/ha) (g) (kg) C 1  C1  (cm) 

MS 21169 3.459 a 38,9 84 54 109 80 

BR 40-Tui&ca 3.308 ab 35,6 83 52 106 85 

8R 36-Iano.ami 3.261 ab 36,8 83 49 100 80 

BR 29-Javaé 3.245 abc 39.5 84 49 98 85 

CC 16 3.179 abcd 36,2 83 60 120 87 

CC 19 3.048 abcde 39,9 84 52 106 80 

P4S 6084 3.045 abcdef 34,4 80 47 94 72 

OC 14 3.043 abcdef 39,0 82 49 100 80 

OC 18 3.043 abcdef 38,3 82 48 98 75 

BR 30-Cadiuu 3.001 bcdef 38,4 82 51 102 80 

IAPAR 29-Cacatu 2.991 bcdef 33,1 84 59 120 82 

BR 31-D4iriti 2.973 bcdef 36,5 84 58 116 85 

BR 17-Caiu; 2.902 bcdefg 36,6 81 48 98 75 

CR 11-Guarani 2.806 cdefg 34,0 80 62 124 80 

BR 18-Terena 2.767 defg 38,7 82 48 98 80 

IAPAR 28-Igap 2.643 efg 35,0 83 61 122 75 

Anahuac 2.598 fg 36,6 83 49 100 84 

IA 8745 2.534 g 40,2 82 49 100 80 

Mdla 2.991 37,1 83 53 106 80 

C.V. 	(t) 7,65 

a 	
- dias da emergncia ao espigamento mdio; 	C 2  - dias da emergncia à maturaço. 

Kdias seguidas de mesma no diferem estatisticamente entre si (Duncan, 5 Z). 
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TABELA 4. Rendimento de gt4os e outras características de cultivares e li-
nhagens de trigo, terceira época de semeadura, na Estaço Experi-
mental da Cooperativa Agrícola de Cotia - Cooperativa Central, em 
Dourados, lis. 

Semeadura: 20.5.91 
	

Emergncia: 27.5.91 

Cultivar 

e 

linhageu 

Rendi.ento 
- 

de graos 

(kg/ha) 

Peso de .11 
se.erites 

(g) 

Peso do 

hectolitro 
(kg) 

a 
Espigaserito 

(dias) 

Altura 

de planta 

(ci) 

BR 29-Javaé 3.071 a 40,2 84 55 80 

NS 6084 2.958 ab 35,8 80 50 75 

BR 36-Ianoaa.i 2.821 abc 37,7 84 54 80 

NS 21169 2.665 bcd 37,2 84 58 75 

OC 19 2.557 cde 40,2 84 59 75 

OC 14 2.371 def 37,6 81 57 80 

OR 17-Caiu; 2.285 de? 37,2 82 53 75 

IAPAR 29-Cacatu 2.273 ef 30,5 81 61 80 

BR 30-Cadiuu 2.260 e? 38,6 83 55 78 

ØR 40-Tui&ca 2.206 efg 34.1 82 59 75 

tAPAR 28-Igap 2.200 efg 32,9 81 61 78 

BR 31-Niriti 2.108 ?g 33,6 83 63 80 

CC 18 2.084 fg 35,7 82 54 75 

ØR 18-Terena 2.028 fg 35,2 81 54 78 

Anahuac 1.995 fg 37,7 82 61 80 

OC 16 1.993 fg 31,2 79 58 82 

IA 8745 1.803 gh 36,6 82 52 78 

8R 11-Guarani 1.551 h 30,5 75 75 78 

N;dia 2.291 35,7 82 58 78 

C.V. 	Cx) 9,30 

a 
Dias da e.erflncia  ao espigaaento .dio. 

M;dias seguidas de cena letra nb diferem estatistica.ente entre si (Duncan, 5 Z). 
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TABELA 5. Rendimento de gros e outras caracterÍsticas de cultivares e li-
nhagens de trigo, m&dia das trs pocas de semeadura, na Estaçao 
Experimental da Cooperativa Agrícola de Cotia - Cooperativa Cen-
tral, em Dourados, MS. 

Cultivar 

e 

linhage. 

Renditento 
- 

de graos 

(kg/ha) 

Peso de iii 

seuentes 

(g) 

Peso do 

hectolitro 

(kg) 

a 
Espigame

)  

nto 

(dias 

Altura 

de planta 

(cm) 

BR 29-Java; 3.053 40,2 83 51 83 

6R 35-Iano.a.i 2.965 37,7 83 50 77 

MS 21169 2.882 37,5 82 56 77 

0C 19 2.780 39,5 83 55 76 

8R 40-Tuitca 2.699 36,0 82 54 78 

MS 6084 2.698 34,9 79 47 73 

CC 16 2.625 34,9 81 57 83 

DR 31-Miriti 2.589 35,1 83 60 82 

BR 30-Cadiuu 2.558 38,1 82 51 78 

DC 14 2.545 38,9 81 52 81 

BR 17-Caiuá 2.513 37,4 80 49 73 

TAPAR 29-Cacatu 2.415 32,5 82 59 81 

TAPAR 28-Igap 2.325 33,9 81 60 76 

OC 18 2.324 37,3 81 50 73 

BR 11-Guarani 2.315 33,1 79 67 19 

BR 18-terena 2.305 38,2 81 50 78 

Anahuac 2.231 36,8 82 54 80 

IA 8745 1.949 37,7 81 50 79 

Mdia 2.543 36,7 81 54 78 

a Dias da emergncia ao espigamento .dio. 
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12. AVALIAÇXO TECNOLÓGICA DA CULTURA DO TRIGO NO MATO GROSSO DO SUL - SAFRA 
1991' 

Antonio Eduardo P1p010 2  

12.1. Introduço 

Na d&ada de 80, a cultura do trigo ganhou projeço no Mato Grosso do Sul, 
com aumento da rea plantada e ganhos de produtividade; esse fato tainbm ocor-
reu em nível nacional. 

Devido a essa realidade, foi elaborado pela Subcomissao de Difuso de Tec-
nologia o question&rio de Avaliaço Tecnolgica da Cultura do Trigo, visando 
retratar a utilizaçao de tecnologias e servir de referncia para as discus-
s6es das Reuni6es da Comisso Centro-Sul-Brasileira de Pesquisa de Trigo 
(CCSBPT). 

12.2. Objetivo 

Avaliar a adoçao das tecnologias recomendadas pela CCSBPT. 

12.3. Metodologia 

o questionkio foi aplicado atravs de entrevista feita por t&nicos da 
Assistncia Tcnica e Extens&o Rural junto a produtores de trigo do Mato Gros-
so do Sul. Os resultados são apresentados anualmente, nas Reuni6es Estaduais 
de Pesquisa de Trigo e na Reuni&o da CCSBPT, na plen&ria de abertura. 

A seleçao de produtores e o número de questionrios aplicados foram defi-
nidos em conjunto com os representantes das equipes de assistncia tcnica, 
levando em consideraçao a representatividade da cultura do trigo nos municí-
pios. 

Foram ainostrados 94 produtores em 25 municípios: Anaurilandia, Nova Andra-
dma, Sidrolndia, Antonio Joao, Bela Vista, Guia Lopes da Laguna, Maracaju, 
Jardim, Aral Moreira,Ponta nora, Dourados, Amambai, Caarap& Itapor, Boni-
to, Taquarussu, Deod&polis, Bataipora, F&tima do Sul, Douradina, Eldorado, 
Naviri, Mundo Novo, Itaquiral e Rio Brilhante. 

Considerando o tamanho das propriedades e a .rea semeada com trigo, foi. 
feita uma divisao em trs extratos (Tabela 1). 

1 Trabalho realizado ei conjunto col o CNPT, EMPAER, COOAGRI e CAC-CC. 
£ Eng.-Agr., M.Sc., CRU n2 13168/D.-PR, Visto 5576-MS, EMBRAPA-U(PAE de Dourados, Clixa Postal 

661, 79800 - Dourados, MS. 
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TABELA 1., Extratos avaliados por questiorzk-io na safra 1991. 

Área da propriedade 	 Número de 	 Área de trigo 
(ha) 	 produtor 	 (ha) 

	

OalOO 	 37 	 1.495 

	

101 a 500 	 39 	 5.064 

	

> 500 	 18 	 4.879 

Total 	 94 	 11.438 

A área de trigo amostrada pelo question.rio na safra 1991 foi de aproxima-
damente 10 % da área semeada com trigo no Mato Grosso do Sul. 

12.4. Resultados 

Com relaço & rotaço de culturas, os resultados mostraram que no inverno 
de 1990, as principais culturas semeadas foram: trigo (51 %); milho (17 %); 
aveia preta (12 %); feijo (9 %) e soja (8 %); foram tamb&m citadas, em menor 
escala: arroz, ervilha, aveia branca e cana-de-açúcar. No verao, as princi-
pais culturas foram: soja (79 %); milho (13 %); algodao (4 %); arroz (3 %) e 
cana-de-açúcar (1 %). 

Quando se perguntou por que nao fez rotaçao, os produtores apresentaram as 
seguintes respostas: falta de opç&o rent&vel, falta de estrutura, bons resul-
tados com trigo, falta de recursos, tradiçao, desmotivaçao. 

Para preparar o solo no inverno, 32 % dos produtores efetuaram uma grada-
gem pesada e duas gradagens niveladoras; 25 % unta gradagem pesada e uma gra-
dagem niveladora; 20 % fizeram plantio direto; 8% uma araçao e duas gradagens 
niveladoras; 4 % apenas uma gradagem niveladora; 4 % duas gradagens pesadas e 
uma gradagem niveladora e 3 % fizeram üma escarificaço e duas gradagens ni-
veladoras. 

Quanto ao preparo do solo no verao, 19 % fizeram uma escarificaço e duas 
gradagens niveladoras; 14 % uma araçao e duas gradagens niveladoras; 13 % uma 
escarificaço, uma gradagem pesada e duas niveladoras; 11 % uma gradagem pe-. 
sada e duas niveladoras e 10 % plantio direto. O restante dos produtores fi-
zeram uma s&ie decombinaç&o dessas operaç6es. 

A quantidade m&dia de calckio aplicado foi de 2,8 t/ha, sendo que 58 % 
fizeram correçao e 82 % tinham feito analise de solo. 

A adubaç&o m&dia utilizada foi de 189 kg/ha das seguintes formulaçes: 
04-24-12 (30 %), 02-20-20 (21 %), 04-20-20 (la %) e 02-30-10 (17 %). A aduba-
ço de cobertura foi realizada por 17 % dos entrevistados, com os produtos: 
uria (50 a 60 kg/ha) e sulfato de am6nio (150 kg/ha). 

As cultivares semeadas, a respectiva &rea e a produtividade alcançada en-
contram-se na Tabela 2. 
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TABELA 2. Produtividade mdia alcançada na área de amostragem do question-
rio de Avaliaçao Tecnol6gica da Cultura do Trigo - safra 1991. 

Cultivar 	
Área 	 . Produtividade 
(Fia) 	 (kg/ha) 

Bit 1146 3.244 1.385 
BR 17-Caiu& 2.096 1.584 
Anahuac 1.637 1.623 
IAPAB 6-Tapejari 1.133 1.547. 
BR 18-Terena 1.010 1.808 
IAC 5-Maring& 962 1.200 
BR 20-Guat& 678 . 1.524 
ER 31-Miriti 228 2.461 
IAC 13-Lorena 158 1.078 
flUA 66 154 1.900 
IAC 24-Tucurui 99 744 
IAC 18-Xavantes 	. 76 1.355 
BR 23 	 . 48 3.600 
BR 21-Nhandeva 	. 	 . 35 1.200 
BR 41-Ofai 27 2.200 
BR 11-Guarani 25 - 

IAPAB 18 18 - 

Minuano 82 16 1.735 
BR 40-Tuiúca 16 - 

BR 36-lanomami 	. 11 1.850 

Mdia. . 1.694 

o tratamento de sementes foi efetuado por 14 % dos produtores; desses, 50 % 
utilizaram o produto thiram; foram tamb&n aplicados o tiabendazole e captan. 

Quanto poca de plantio, 27 % semearam o trigo na primeira quinzena de 
abril, 47 % na segunda quinzena e 26 % em maio. 

Apenas 37 % dos produtores realizaram o controle de plantas daninhas. As 
principais espkies infestantes foram: nabiça/mostarda, leiteiro, caruru, pi-
cao e carrapicho-rasteiro. 

Constatatam a ocorrncia de insetos-pragas 99 % dos produtores. A lagarta 
elasmo foi constatada em 17 % dos casos, e desses, 81 % fizeram controle quÍ-
mico. Os produtos mais utilizados foram: clorpirifs, rnonocrotof6s e metami-
dof6s. Os pulg6es foram constatados em 88 % dos caúos, e desses, 87 % fizeram 
o cõntrole químico. Os produtos mais utilizados foram: monocrotofs, clorpi-
rif6s, tiometom, pirimicarbe e paratiom metÍlico. Detectaram a presença de 
inimigos naturais 43 % dos produtores. As lágartas desfolhadeiras foram cons-
tatadas em 41 % dos casos e 100 % fizeram o controle químico. Osprodiitos mais 



utilizados foram: monocrotofos, clorpirifs, paratiom metílico e lambda—eia-
lotrina. 

Quanto à 0àorz4ncia de doenças, 62 % dos produtores constataram helmintôs-
poriose, sendo os produtos mais utilizados para seu controle o•pzopiconazo1e, 
mancozeb e tebuconazole, respectivamente. Foram constatadAs tambm: bacterio-
se (33 %), brusone (24 %) e ferrugem (19 %). O número m&lio de aplicaço foi 
de 1,6. 

Durante o desenvolvimento da cultura, 41 % relataram qie a estiagem foi o 
fenSmeno climtico adverso mais importante nessa safra, 23 % citaram a geada,. 
3 % vento e 2 % altas temperaturas. 

Os principais problemas deteõtãdos pelos produtores e entrevistadores 
(assistncia tcnica) na safra 1991 de trigo foram: políticos, doenças, baixa 
tecnologia empregada, clim&ticos, insumos caros/custo alto e difusao de tec-
nologia. . 

As sugest6es a pesquisa feitas pela assistncia t&nica foram: resistncia 
a doenças, maior potenciil produtivo para cultivares, cultivares tolàrantes 
ao alumínio, controle biolgico do puigao, nÍveis de resposta a adubaço, zo-
neamento agrícola, tratamento de sementes, plantio direto, mais pohtos de 
pesquisa no Estado e melhorar a qualidade da semente bsica. 



Contrato 

4 DO(ACOOP 
Departamento 
Nacional de 
Cooperativismo 

ffiEMMAPA 
Empresa Brasileira 
de PeSquisa 
Agropecuária 

• MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
EREFORMAAGRARIA• MARA 


