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APENDICE A 

Para as medições realizadas no ensaio foram usados quatro medidores de 

variação de volume e um transdutor de pressão. A calibração é necessária para 

conversão de um valor de leitura do equipamento para uma grandeza física. No 

caso dos medidores de variação de volume a leitura é através de um extensometro. 

Já o transdutor de pressão é através de uma medição elétrica.  

 

A.1.  

Calibração dos medidores de variação de volume. 

 Para a realização da calibração dos medidores de variação de volume, 

estes foram conectados a um sistema de bureta graduada. Assim, ao completar o 

medidor de variação de volume com água destilada, foi permitida a percolação e o 

volume foi lido através da bureta. As calibrações foi executada até esvaziar o 

volume no recipiente, e assim, foram repetidas por mais 3 vezes para uma maior 

confiabilidade aos resultados obtidos. As equações de calibração foram obtidas 

através da correlação linear em que os valores para esta, foram os valores das 3 

repetições. 
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Gráfico A.1 – Curva de Calibração do MVV1. 
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Gráfico A.2 – Curva de Calibração do MVV2. 
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Gráfico A.3 – Curva de Calibração do MVV3. 
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Gráfico A.4 – Curva de Calibração do MVV4. 
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A.2.  

Calibração do transdutor de pressão. 

Para a realização da calibração do transdutor de pressão, este foi conectado 

a um sistema elétrico e também a um extensômetro. O extensômetro foi calibrado 

através de um equipamento de pressão, o Budenberg. Com este é possível aplicar 

valores conhecidos de pressão. 

As calibrações foram executadas até a pressão máxima que seria utilizada 

no equipamento ADS, e foram repetidas por mais 3 vezes para uma maior 

confiabilidade aos resultados obtidos. As equações de calibração foram obtidas 

através da correlação linear com valores das 3 repetições. 

 

Gráfico A.5 - Curva de Calibração do transdutor de pressão. 
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APENDICE B 

Para a realização a medição da concentração do Paraquat nos ensaios foi 

utilizada calibrações tanto em função da condutividade elétrica quando em função 

do pH.  

 

B.1.  

Calibração pela condutividade elétrica. 

 

Na realização da curva de calibração do Paraquat em relação à 

condutividade elétrica foi estabelecida através de ínfimas diluições do produto 

comercial, Gramoxone 200. No item 5.3.2 demonstra a forma de determinar a 

concentração do Paraquat pelo produto comercial, sendo a partir deste obtida uma 

solução mãe de concentração igual a 300 mg/L e desta é efetuada as diluições. 

 

 

Gráfico B.1 – Calibração do Paraquat pela condutividade elétrica. 
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B.2.  

Calibração pelo pH. 

 

Na realização da curva de calibração do Paraquat em relação ao pH foi 

estabelecida de forma semelhante à realizada anteriormente.  

 

Gráfico B.2 - Calibração do Paraquat pelo pH. 
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