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APRESENTAÇÃO

No cenário atual, as interrelações entre população, recursos naturais 
e desenvolvimento, têm ocupado espaço de grande evidência no mundo, 
principalmente em função da necessidade do aumento na produção de alimentos 
aliada a preservação do meio ambiente. Nesse aspecto, as Ciências Agrárias que 
possui caráter multidisciplinar, e abrange diversas áreas do conhecimento, tem como 
principais objetivos contribuir com o desenvolvimento das cadeias produtivas tanto 
agrícola quanto pecuária, considerando sua inserção nos vários níveis de mercado, 
além de inserir o conceito de sustentabilidade nos múltiplos processos de produção.

A obra “As Vicissitudes da Pesquisa e da Teoria nas Ciências Agrárias”, 
em seus volumes 1 e 2, reúne em seus 35 capítulos textos que abordam temas 
como o aproveitamento de resíduos, conservação dos recursos genéticos, manejo 
e conservação do solo e água, produção e qualidade de grãos, produção de mudas 
e bovinocultura de corte e leite. Esse compilado de informações traz à luz questões 
atuais e de importância global, perante os desafios impostos para atender as 
demandas complexas dos sistemas de produção.

Vale ressaltar o empenho dos autores dos diversos capítulos, que 
possibilitaram a produção desse material, que retrata os avanços técnico-científicos 
nas Ciências Agrárias, pelo qual agradecemos profundamente.

Dessa maneira, espera-se que a presente obra possibilite ao leitor ampliar 
seu conhecimento sobre o avanço das pesquisas no ramo das Ciências Agrárias, 
bem como incentivar o desenvolvimento de estudos que promovam a inovação 
tecnológica e científica, o manejo e conservação dos recursos genéticos, que 
culminem em incremento na produção de alimentos de maneira sustentável.

Raissa Rachel Salustriano da Silva-Matos
Marcos Renan Lima Leite

Nítalo André Farias Machado
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RESUMO: A agricultura vem crescendo 
muito nos últimos anos, resultado de altos 
investimentos tecnológicos que possibilitaram a 
obtenção de elevados índices de produtividade 
(VASCONCELOS et al, 2012). Porém é notável 
que haja vários fatores que podem diminuir 
essa produtividade, sendo que entre eles estão 
as plantas daninhas, que geram uma grande 
preocupação em relação à agricultura. As plantas 
daninhas podem reduzir a produtividade das 
culturas bem como afetar caracteres como a 
qualidade final de grãos, causar perdas parcial 
ou total e maturação desuniforme dos mesmos 
(Fleck, 1992). Uma destas plantas daninhas é o 

picão preto (Bidens pilosa) encontrada em quase 
todo território nacional. Os experimentos em 
cultivo junto com Raphanus sativus L mostrou 
tendência da diminuição da área foliar e da 
biomassa de Raphanus sativus à medida que 
se aumenta a densidade competitiva. Os índices 
de Razão de massa foliar , Razão de área foliar, 
Taxa de crescimento relativo, índice de área 
foliar e área foliar especifica expressaram queda 
em ambos os tratamentos, expressando queda 
na produtividade de fotossíntese liquida, seja 
por estar em período reprodutivo (tratamentos 
menos adensados), ou pelo subdesenvolvimento 
em função da competição. 
PALAVRAS-CHAVE: Biomassa; Competição; 
Daninhas.

EFFECT OF THE PRESENCE OF PICÃO 
PRETO (Bidens pilosa) ON CROP OF 

FORAGE TURNIP (Raphanus sativus L.)
ABSTRACT: Agriculture has grown a lot in 
recent years, as a result of high technological 
investments that have made it possible to obtain 
high levels of productivity (VASCONCELOS et al, 
2012). However, it is notable that there are several 
factors that can decrease this productivity, among 
which are weeds, which generate great concern 
in relation to agriculture. Weeds can reduce crop 
productivity as well as affect characters such as 
final grain quality, cause partial or total losses and 
uneven maturation (Fleck, 1992). One of these 
weeds is the Picão preto (Bidens pilosa) found 
in almost all national territory. The experiments 
in cultivation together with Raphanus sativus L 
showed a tendency to decrease the leaf area and 

http://lattes.cnpq.br/8785048683232547
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the biomass of Raphanus sativus as the competitive density increased. The indexes 
of leaf mass ratio, leaf area ratio, relative growth rate, leaf area index and specific leaf 
area expressed a decrease in both treatments, expressing a decrease in the liquid 
photosynthesis productivity, either because it is in the reproductive period (less dense 
treatments) or by underdevelopment due to competition.
KEYWORDS: Biomass; Competition; Weeds.

1 |  INTRODUÇÂO
O nabo forrageiro, conhecido como Raphanus sativus L, é uma planta da 

família das Crucíferas, muito utilizada na adubação verde devido a descompactação 
que esta causa ao solo juntamente com a capacidade de reciclagem de nutrientes, 
principalmente nitrogênio e fósforo, tornando se uma espécie importante na rotação 
de culturas como algodão, feijão, milho e soja (BARROS, 2007).

 A agricultura vem crescendo muito nos últimos anos resultado de altos 
investimentos tecnológicos que possibilitaram a obtenção de elevados índices de 
produtividade (VASCONCELOS et al, 2012). Porém, é notável que haja vários fatores 
que possam diminuir essa produtividade, como por exemplo as plantas daninhas. 

Para Costa (2013), há no solo um banco de sementes que germinam de 
forma escalonada no tempo e no espaço, dando origem a novos indivíduos adultos 
com capacidade de formar novas sementes. Essas plantas que germinam em áreas 
destinadas à agricultura são conhecidas como daninhas, invasoras ou infestantes e 
exercerão interferência nas plantas cultivas. 

As plantas daninhas podem reduzir a produtividade das culturas bem como 
afetar caracteres como a qualidade final de grãos, causar perdas parcial ou total e 
maturação desuniforme da cultivar (Fleck, 1992). Segundo Silva e colaboradores 
(1999), certas daninham podem desenvolver o fenômeno de alelopatia inibindo a 
germinação de outras espécies. 

Uma das plantas que podem estar presentes nas áreas destinadas a 
agricultura como daninhas é o picão preto (Bidens pilosa). De acordo com Ministério 
Da Agricultura E Anvisa (2015), o picão preto (Bidens pilosa), , que pertence à ordem 
das Asterales, família Asteraceae, é uma espécie originária da América do sul e 
possível de encontrar em quase todos os países de regiões tropicais e subtropicais. 
No Brasil pode ser encontrada em quase todo território nacional, porém mais 
comumente encontrada em áreas agrícolas da região centro-sul. 

No ecossistema de cultivo as daninham tendem a obter melhor desempenho 
que as lavouras devido ao próprio melhoramento genético da cultivar. Normalmente, 
o melhoramento envolve apenas aspectos que proporcionam melhor crescimento e 
desenvolvimento. Contudo, há casos onde já se trabalham em melhoramento com 
enfoque em competição. De modo geral, as daninham são caracterizadas por terem 
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comportamento muito agressivo diminuindo o acesso aos recursos pelas cultivares, 
podendo provocar danos ás lavouras (VAGAS, Leandro; ROMAN, evireton. 2006). 
Logo, esse trabalho teve como objetivo a avaliação do efeito da Bidens pilosa sobre 
Raphanus sativus L em diferentes graus de adensamento.

2 |  MATERIAIS E MÉTODOS
Foram utilizadas sementes de Raphanus sativus com índice de 95% de 

germinação que estavam guardadas na câmara fria do viveiro do Instituto Federal 
de Minas Gerais campus São João Evangelista, bem como sementes de Bidens 
pilosa, as quais foram colhidas nos arredores do próprio viveiro. Foram plantadas 
ambas sementes em vasos de 6 litros de plástico, divididos em quatro tratamentos: 
T0 (testemunha, somente nabo), T1 (um nabo e dois picão), T2 (um nabo e quatro 
picões) e T3 (um nabo e oito picões). Foram feitas 3 repetições, com 3 coletas cada, 
conduzidos em um fatorial de 4x3x3. 

Durante a condução do experimento foi fornecido água suficiente para 
crescimento das plantas de Bidens pilosa e de Raphanus sativus. Iniciou o 
experimento com o plantio das sementes no dia 24 de março de 2018 e com três 
dias de plantio as sementes começaram a germinar. A cada 20 dias, três vasos 
de cada tratamento eram colhidos e submetidos às análises de biomassa foliar, 
caulinar e de raiz bem como a área foliar. Ao final de 60 dias foram conduzidas 
outras análises segundo BELTRÃO, FILHO, OLIVEIRA (2008), sendo estas : 

• • Área foliar específica (AFE): 

• • Razão de massa foliar (RMF):

• Razão de área foliar (RAF): 

• • Taxa de crescimento relativo (TCR)

onde: ln = logaritmo neperiano; MSl e MS2 = massas de matéria seca nos 
tempos tempo 1 e tempo 2 em dias.

• • Índice de área foliar (IAF)
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• • A taxa de assimilação líquida (TAL): 

onde: MSl e MS2= massas de matéria seca da planta (g) nos tempos t1 e t2 
(dias); AF1 e AF2= áreas foliares das plantas (dm-2) nos tempos t1 e t2 (dias) ln = 
logaritmo neperiano.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSOES
Foi verificado com tal experimento diferenças significativas no aporte final de 

biomassa por cada tratamento. As diferenças contrastantes são averiguadas entre o 
T2 e T3 em comparação com testemunha conforme pode ser averiguado no gráfico 
1. Os resultados obtidos no tratamento 1 são reflexo da capacidade de suporte 
do ambiente não ter sido atingida o que é corroborado quando comparado com 
a testemunha. Sendo assim, ambas as espécies coexistiram sem que houvesse 
competição por nutrientes. Todavia, os tratamentos 2 e 3 apresentaram diferenças 
significativas quando comparado com a testemunha, principalmente na biomassa 
total média os quais correspondem à 38,53% . Uma das hipóteses para tal resultado 
é o atingimento da capacidade de suporte do ambiente o que virá a atuar em ações 
de competição entre os vegetais presentes no mesmo ambiente. Essa competição 
é agradava devido aos nichos ecológicos semelhantes das espécies o que, 
dependendo do adensamento populacional e da capacidade do ambiente, gera uma 
absorção de nutrientes essências abaixo da lei do mínimo (CORNWELL et al., 2006).

Figura 1: Biomassa dos tratamentos em gramas.

Fonte: Autores, 2018.



 
As Vicissitudes da Pesquisa e da Teoria nas Ciências Agrárias 2 Capítulo 18 180

O ganho de biomassa da parte aérea tem comportamento similar ao 
da biomassa total. O tratamento 1 obteve um aporte de biomassa foliar similar 
à testemunha. Logo, a disponibilidade de nutrientes atende à demanda dos 
mesmos para o nabo. Entretanto, os tratamentos 2 e 3 obtiveram diferenças 
significativas no aporte de biomassa em comparação com os demais tratamentos. 
Isso possivelmente está relacionado à escassez de um ou mais nutrientes o que 
afeta funções metabólicas importantes para o crescimento do vegetal. O aporte de 
biomassa foliar pode estar intimamente correlacionado com a área foliar vegetativa 
analisadas nos tratamentos (GONÇALVES, 2017). O tratamento 1 obteve resultados 
estatisticamente igual à testemunha. Entretanto, os demais tratamentos obtiveram 
uma área foliar menor que os demais. Em ambientes mais adensados, no final do 
ciclo de amostragem, as folhas intermediarias tinha cerca de 69,92% menos áreas 
foliar que a testemunha.

Figura 2: Área foliar dos tratamentos

Fonte: Autores, 2018

Ao final de 40 dias tanto a testemunha quanto o tratamento 1 refletiram em 
altos índices de área foliar específica o que intensifica a produção de açucares os 
quais podem ser destinados para o crescimento vegetativo (GOBBI, et al; 2011). 
De forma contraria, nos tratamentos menos adensados há menor aporte de AFE 
e menor ganho, tanto em biomassa quanto em tamanho. Já a queda verificada 
entre o intervalo de 40 e 60 dias pode ser explicada pela diminuição da área foliar 
devido, provavelmente, ao investimento de foto-assimilados em outras estruturas 
e o aumento de números de folhas em relação ao período de 40 dias (GOBBI,et 
al;2011).
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T0
Área Foliar Específica em dm3

T1 T2 T3

D
ia

s
20 0,414791 0,300781 0,292426 0,294059

40 0,689797 0,332043 1,004963 0,241821

60 0,182266 0,221593 0,154314 0,082562

Tabela1:  Área foliar específica (dm3) por amostragem dos tratamentos ao longo do 
tempo.

A análise de Razão de peso foliar do experimento seguiu os padrões previstos 
por Magalhães (1979), onde a planta inicia com um RPF baixo, atinge seu ponto 
máximo e depois decresce. Para ele, isso se deve ao aporte de folhas no início de 
vida do vegetal ser alto em relação às demais partes, entretanto, à medida que a 
planta se desenvolve, surgem outras partes que crescem utilizando dos produtos 
fotossintéticos foliares. Desta forma, a RPF expressa a fração de massa seca 
não exportada das folhas para o resto da planta a qual pode sofrer interferência 
ambiental ou genética.

T0
Razão de peso foliar g*g-1

T1 T2 T3

D
ia

s

20 0,1926 0,142 0,139 0,152
40 0,345 0,198 0,158 0,143
60 0,0832 0,075 0,096 0,054

Tabela 2: Razão de peso foliar em g*g-1dos tratamentos ao longo do tempo

Tanto a RMF, AFE e RAF podem represar o padrão de adaptação do vegetal 
frente às condições do ambiente. Tais adaptações foram observadas quando o 
estresse por competição se instalou no experimento. A diminuição da área foliar 
desses tratamentos pode ser entendida como um mecanismo de resposta à 
deficiência de absorção de nutrientes onde a planta diminui a área foliar em razão 
à quantidade de nutrientes presentes na mesma. A perda em todos os tratamentos 
no final de 60 dias pode decorrer do processo de reprodução da testemunha e o 
tratamento 1, o qual demanda fotoassimilados em outras estruturas. Lambers et 
al. (1998) comentam que quando a AFE diminui, também diminui a quantidade de 
AF disponível para a interceptação da luz e, por conseguinte, diminuem os ganhos 
líquidos de carbono, refletindo-se na TCR. 

A TCR pode estar associada com a TAL, no sentido de refletir a taxa 
fotossintética na quantidade de AF disponível para a interceptação de luz e na 
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alocação da biomassa foliar (Lambers et al. 1998). Porém, segundo  Lambers e 
Poorter (1992) e  Wright e Westoby (2000), comentam que há pouca ou nenhuma 
relação entre TCR e TAL sendo que as variações da TCR ocorrem principalmente em 
função das diferenças na AFE. Esta apreciação pode ser corroborada observando-
se os valores da TAL da espécie estudada. Ao final de 60 dias os tratamentos mais 
adensados apresentaram maiores TCR, ou seja, uma maior velocidade média de 
crescimento ao longo do período de observação. Isso provavelmente é explicado 
pelo fato que nesse período tanto a testemunha quanto T1 estavam em período de 
reprodução. A reprodução implica em custos energéticos para os indivíduos desde 
os primeiros estágios da divisão celular. Assim, boa parte do conteúdo energético 
produzido é deslocado para a reprodução provocando um trade off para a geração 
de uma prole. De forma análoga, os tratamentos adensados não apresentaram fase 
reprodutiva o que provoca deslocamento do trade off para o crescimento vegetativo 
e consequentemente maiores valores da TCR e acumulo de biomassa.

T0
Taxa de crescimento relativo

T1 T2 T3

Pe
río

do 40 0,0682 0,0750 0,0422 0,0354

60 0,0667 0,0367 0,0205 0,0301

Tabela 3: Taxa de crescimento relativo em g *g-1 dia-1 dos tratamentos em 40 e 60 dias

A TCR e a RAF permitem a estimativa do Índice de área foliar (IAF) da planta 
a qual representa a área foliar total por unidade de área do terreno e funciona 
como um importante indicador da superfície foliar disponível para interceptação 
e absorção de luz. Maiores valores de TCR implicam em maiores valores de IAF 
e consequentemente a velocidade com que as partes aéreas do vegetal ocupam 
a área de solo disponível àquele vegetal o que garante uma maior interceptação 
da luz pelas folhas é influenciada pelo seu tamanho, forma e ângulo de inserção 
aumentando as taxas de foto-assimilados (MARAFON; 2012). Desta forma, os 
tratamentos menos adensados obtiveram consequentemente maiores taxas de 
IAF tanto pelos maiores índices da RAF quanto do TCR garantindo a estes maior 
produtividade de foto-assimilados e consequentemente maior desenvolvimento 
vegetativo.
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T0
Índice de Área foliar dm2*dm-2

T1 T2 T3

Pe
río

do 40 0,021785 0,015503 0,006594 0,004518

60 0,004845 0,002448 0,001751 0,001256

Tabela 4:Índice de Área foliar dm2*dm-2 dos tratamentos em 40 e 60 dias

Por fim, a Taxa de assimilação liquida não corresponde a dados validos para 
análise uma vez que a massa total e a área foliar não cresceram com o mesmo 
expoente, e de maneira contínua, no intervalo de tempo considerado entre duas 
amostragens sucessivas (BELTRÃO; FILHO; OLIVEIRA, 2008). 

4 |  CONCLUSÃO
Após as análises dos resultados obtidos conclui-se que os tratamentos T2 e 

T3 apresentaram menor área foliar específica o que por sua vez influencia na taxa 
de produção de fotoassimilados e consequentemente no crescimento do vegetal 
e acúmulo de biomassa. Logo, o adensamento de Picão preto tende a diminuir o 
crescimento do nabo forrageiro.
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