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RESUMO 

Dentre as sementes de gramineas forrageiras comercializadas no mercado 

interno e externo, a Brachiaria brizantha ocupa Iugar de destaque. A 

comercializayao dessas sementes, principalmente nas exportac;Oes, tern 

exigido das empresas produtoras alto grau de pureza, germinayao e sanidade. 

Normalmente, como parte do seu preparo, as sementes passam por um 

processo de escarificayao acida e poucas informac;Oes se tern a respeito da 

sua armazenabilidade. 0 presente trabalho teve por objetivo avaliar as 

qualidades fisiol6gica e sanitaria dessas sementes, na tentativa de oferecer 

subsidies tecnol6gicos para garantir melhor comercializayao. Ap6s a colheita, 

600kg de sementes de Brachiaria brizantha cv. Marandu, tiveram seus graus de 

umidade ajustados para 6-7%, 10-11% e 13-14%. A escarificayao acida se 

procedeu em 300kg de sementes. 0 fungicida utilizado no controle dos fungos 

foi o oxicloreto de cobre. Ap6s os tratamentos, as sementes foram 

acondicionadas em embalagens de papel multifoliado e polietileno (1941-!m por 

parede). As sementes foram avaliadas no inlcio e a cada dois meses, durante 

doze meses de armazenamento em condic;Oes do ambiente natural de 

Campinas, Sao Paulo, de agosto de 1994 a agosto de 1995. A temperatura e a 

umidade relativa do ambiente do armazem foram registradas por um 

termohigr6grafo, e a umidade da semente foi determinada pelo metodo da 

estufa. Foram realizados testes de germinayao , vigor (envelhecimento 

artificial) e sanidade (metodo do papel de filtro). As sementes remanescentes 
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do teste de germinayao foram avaliadas atraves do tetraz61io (TZ). 0 

delineamento estatistico foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 

em parcela subdividida no tempo, com tres repeti9oes, sendo a comparayao 

entre as medias realizada pelo teste de Tukey, e a relayao quantitativa entre 

as variaveis determinada pela regressao polinomial. Os resultados permitiram 

concluir que: as sementes apresentaram boa armazenabilidade nas condi96es 

naturais de Campinas/SP; a escarificayao acida desenvolvida em escala 

comercial, reduziu a incidencia dos fungos e teve comportamento diferenciado 

no controle dos diferentes generos; as sementes escarificadas em escala 

comercial apresentaram, de maneira consistente, maior perda de viabilidade 

durante o armazenamento; a superayao da dormencia ocorreu de forma 

natural, no sexto mes de armazenamento, nas sementes sem e com 

escarificayao acida desenvolvida em escala comercial; as sementes mantidas 

as embalagens de polietileno mantiveram praticamente inalterados os graus de 

umidades iniciais durante os 12 meses de armazenamento, enquanto as 

embalagens de papel multifoliado atingiram equilibrio com a umidade relativa 

do ar no armazem; a embalagem de polietileno foi prejudicial a qualidade das 

sementes com grau de umidade inicial de 13-14% e tambem a sobrevivencia de 

Drechslera spp., Curvularia spp. e Phoma spp.; a secagem das sementes, com 

6-7% de umidade, proporcionou os maiores indices de viabilidade e vigor, 

durante todo o periodo de armazenamento, principalmente, quando 

acondicionadas em embalagens de polietileno; o fungicida, oxicloreto de cobre, 

foi eficiente na reduyao dos pat6genos; os fungos identificados foram dos 

generos: Alternaria, Aspergillus, Chaetomium, Cladosporium, Curvularia, 

Drechslera, Epicoccum, Fusarium, Myrothecium, Nigrospora, Penicillium, 

Phoma, Rhyzopus e Trichoderma; todos os fungos de campo avaliados, 

mantiveram-se viaveis durante os 12 meses de armazenamento; a 

sobrevivencia de Drechslera spp., Fusarium spp., Curvularia spp. e Phoma spp. 

foi menor nas sementes escarificadas e armazenadas com umidade inicial de 
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13-14%; a escarifica98o acida e o armazenamento em embalagem de papel 

multifoliado reduziram a sobrevivencia de Drechslera spp. e Phoma spp. 
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1. INTRODUCAO 

A gramfnea forrageira Brachiaria brizantha, originaria da Africa, tem 

grande importancia na forma9Bo de pastagens melhoradas em diversas regioes 

do pais. 0 cultivar Marandu tem mostrado resistencia a cigarrinha-das

pastagens, bom valor forrageiro, alta produ98o de massa verde, boa 

palatibilidade, boa tolerancia ao pisoteio, ao frio, a seca e ao fogo (NUNES et 

at., 1984). 

Gem mil toneladas de sementes para pastagens sao produzidas e 

comercializadas anualmente no mercado brasileiro (OLIVEIRA, 1994b). A 

produ98o de sementes para pastagens, porem, ainda se caracteriza pelo mercado 

informal, concentrando milhares de empresas e produtores individuais. Assim, a 

qualidade da semente colocada a disposic;:ao do pecuarista e muito desuniforme 

e melhores avanc;:os tecnol6gicos sao necessaries para garantir sementes de alta 

qualidade no mercado nacional e internacional. 

Nos ultimos anos tem ocorrido um aumento na exporta9Bo de sementes de 

gramfneas forrageiras para varios paises da America do Sui, Mexico e Estados 

Unidos (OLIVEIRA, 1994a e SILVA FILHO\ 1994). Nos ultimos 15 anos, na 

decada de 80, o Brasil passou da condi98o de importador para a de exportador, 

maior produtor e consumidor mundial deste tipo de sementes (SOUZA & 

CARDOSO, 1995). 

1 SILVA FILHO, J.P. Comunica~ao verbal. NATERRA- Nacional de 
Sementes Comercial e lmportadora, Ribeirao Preto. Abril, 1994. 
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No estado de Sao Paulo o volume autorizado a exportagao para as 

sementes de gramfneas forrageiras no ano de 1995, foi de aproximadamente 

2.300 toneladas, sendo que 80% das exportac;:oes correspondeu ao genero 

Brachiaria (ANGELIC!', 1996). 0 comercio dessas sementes movimenta milhoes 

de dolares americanos a cada ano. 

A B. brizantha esta entre as especies com maior procura, porem, as 

exportac;:oe~~()~()rr:ern __ dentro~~-~rand~s exi9er1cias d() pars ime()rtador, com 

relagao ao grau de pureza, germinagao e sanidade. Estas sementes sao 

embaladas para comercializac;:ao ja escarificadas, tendo passado por urn processo 

qufmico, com acido sulfUrico (H2S04) concentrado para promover a superac;:ao da 

dormencia, caracterfstica predominante nas especies de Brachiaria. 

As empresas produtoras executam a escarificac;:ao acida apenas nas 

sementes vendidas e tal operagao e realizada rapidamente, requerendo local 

apropriado, disponibilidade de mao de obra e, principalmente, ausencia de 

chuvas, pois as sementes sao secas em terreiros ap6s a escarificac;:ao. Outro 

fator importante e o de nao se saber o comportamento da qualidade fisiol6gica 

dessas sementes escarificadas durante o perfodo de armazenamento. 

0 presente trabalho teve por objetivo avaliar as qualidades fisiol6gica 

(germinagao e vigor) e sanitaria das sementes de B. brizantha cv. Marandu, 

acondicionadas em dois tipos de embalagens, contendo sementes com e sem 

escarificagao acida, realizada em escala comercial, com e sem tratamento 

fungicide e com diferentes graus de umidade, durante doze meses de 

armazenamento em condi<;5es de ambiente natural em Campinas, SP. 

1 ANGELIC!, V. Comunica~ao verbal. Ministerio da Agriculture. Delegacia 

Federal de Agriculture, do Abastecimento e da Reforma Agraria do Estado 

Sao Paulo, Sao Paulo. Fevereiro, 1996. 



2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

2.1. A dormencia e o uso do acido sulfurico 

Dormencia e o fenomeno pelo qual sementes viaveis de uma determinada 

especie, deixam de germinar mesmo quando ocorrem todas as condiy5es 

favoraveis para tanto (ROBERTS, 1972 e CARVALHO & NAKAGAWA, 1979). 

Este fenomeno e uma caracterfstica marcante no caso das sementes de 

gramfneas forrageiras. 

Do ponto de vista ecol6gico, o fenomeno da dormencia e tido como um 

recurso pelo qual a Natureza distribui a germina9ao ao Iongo do tempo. Os 

vegetais desenvolveram, na semente, a capacidade de conquistar as dimensoes 

do Universe (CARVALHO & NAKAGAWA, 1979). A dormencia controla a 

germinayao, de sorte que esta venha a ocorrer quando as condiy6es ambientais 

forem propfcias, nao somente para a propria germinayao, mas, tambem, para o 

crescimento da planta resultante (KOLLER, 1972). 

0 mecanisme de dormencia apresenta peculiaridades para diferentes 

especies, tornando diffcil qualquer generaliza9ao sobre suas causas, as quais 

podem ocorrer independentemente, ou combinadas, como acontece para a 

maioria das sementes de gramfneas forrageiras. 

Conforme citado por POPINIGIS (1977), os principais metodos 

empregados para superar a dormencia de sementes de gramfneas sao: 

"rompimento da cari6pse, tratamento com nitrate de potassic - KN03 , exposi9ao a 

luz, emprego de temperaturas alternadas, aplicayao de pre-esfriamento, aumento 
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da tensao de oxigenio, tratamento com hormonios (giberilina ou citocinina) e 

germinagao a tempertura sub6tima". 

Pesquisas tern sido elaboradas para promover a germinagao em sementes 

de gramineas forrageiras, atraves do metoda de escarificagao com acido sulfurico 

concentrado (H2S04). A escarificagao com acido sulfurico e usualmente 

empregada em sementes duras, impermeaveis a agua, como e comum ocorrer 

nas leguminosas, e em sementes cujos envolt6rios, embora permeaveis a agua, 

evitam ou retardam a germinagao, como ocorre frequentemente nas gramineas 

(ISTA, 1985; ELLIS eta/. 1985 e BRASIL, 1992). 

No inicio deste seculo, BRYAN (1918) obteve aumento na germinagao de 

Cynodon dactylon pela escarificagao das sementes com acido sulfurico 

concentrado por dez minutos. 

BURTON (1939) verificou que, em Paspalum notatum, a imersao das 

sementes em acido sulfurico concentrado par 1 0 a 15 minutos aumentou 

consideravelmente a germinagao, embora o tratamento tenha reduzido a 

longevidade das sementes, o que foi constatado em testes realizados ap6s oito 

meses de armazenamento. Trabalhando com esta mesma especie, MAEDA 

(1995) concluiu que a escarificagao promoveu a superagao total da dormencia, 

quando as sementes foram imersas par 40 ou 50 minutos em acido sulfurico 

concentrado. 

Sementes de B. brizantha foram avaliadas por LAGO (1974), que 

estudou alguns efeitos da secagem a 40°C, corte do apice, escarificagao 

com acido sulfurico e embebigao do substrata em solugao de nitrato de potassio, 

obtendo melhores resultados para as sementes que foram submetidas a 

secagem, escarificagao e emprego da solugao de nitrato de potassio. MARTINS 

& LAGO (1995) avaliaram o potencial de germinagao de dez lotes dessa mesma 

especie, pelo emprego ou nao do pre-aquecimento a 40°C, por sete dias e da 

escarificagao ou nao com acido sulfurico concentrado; os testes de germinagao 

tiveram aplicagao da solugao de nitrato de potassio a 0,2% no substrata. Os 

autores concluiram que o pre-aquecimento, combinado com escarificagao acida, 
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teve efeitos favoraveis na superayao da dormencia das sementes, no infcio e 

durante todo o perfodo de armazenamento. Ao contrario, quanta as combinagoes 

de escarificayao acida e aplicayao da solugao de nitrate de potassic no 

substrate, ALTHOFF & GOEDERT (1987) nao encontraram efeito positive na 

superayao da dormencia nessas sementes. 

Estudos realizados por DIAS & TOLEDO (1993) em sementes de B. 

brizantha mostraram os efeitos da escarificagao com acido sulfurico e 

aplicayao dos fungicidas (thiabendazol, captan, thiram e iprodione + thiram) nos 

resultados dos testes de germinayao. Os autores concluiram que a escarificayao 

acida nao promoveu um acrescimo acentuado na germinayao, mas, reduziu o 

nfvel de incidencia de fungos nos testes de germinayao. 

A eficiencia da superagao da dormencia com a aplicayao do acido 

sulfurico concentrado pode apresentar resultados variaveis conforme a especie. 

Para tanto, USBERTI et a/. (1995) analisaram, no periodo de 1991 a 1994, 

amostras de sementes de B. brizantha, B. humidicola e Panicum maximum, 

que foram submetidas a exposigao ao acido sulfurico concentrado por 5, 10 e 15 

minutes e concluiram que a escarificayao promoveu um aumento significative na 

germinagao das sementes de B. brizantha e P. maximum, mas foi prejudicial para 

B. humidico/a. Resultados semelhantes foram obtidos por GOEDERT (1985), 

que analisou os efeitos do acido sulfurico em sementes de B. humidicola e B. 

decumbens. Amostras de ambas as especies foram imersas em acido sulfurico 

concentrado por 5, 10, 15 e 20 minutes, sendo que esses tratamentos reduziram a 

germinayao das sementes de B. humidico/a, mas, quando expostas por 20 

minutes, houve efeito positive na B. decumbens. 

Algumas pesquisas tern demonstrado que a dormencia de gramineas 

forrageiras e mais acentuada nas sementes recem-colhidas. Sementes de B. 

decumbens recem-colhidas e com dez meses de armazenamento foram 

submetidas, por GROF (1968), a tres perfodos de exposiyao ao acido sulfurico 

concentrado (5, 10 e 15 minutes), concluindo que, os periodos de 10 e 15 minutes 

foram mais eficientes na superagao da dormencia. Ap6s dez meses de 
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armazenamento, nao houve diferen<;a entre os perfodos de exposi98o estudados 

e a germina9ao foi superior aquela obtida no infcio do armazenamento. 

WHITEMAN & MENDRA (1982) trabalharam com sementes de B. decumbens 

recem-colhidas, que foram submetidas a diferentes tratamentos para superar a 

dormencia (agua quente, escarifica9ao acida e mecanica, pre-esfriamento, 

solu98o de nitrate de potassic e pre-aquecimento). Ap6s o armazenamento, 

constataram que a escarifica98o com acido sulfurico concentrado, por 20 

minutes, proporcionou urn aumento na germina9ao, mas nao foi eficiente para 

superar a dormencia de sementes recem-colhidas. 

Estudos realizados por JARK FILHO (1976), com varies metodos para 

superar a dormencia de sementes de B. decumbens, mostraram que a remo9ao 

manual de glumas e glumelas permitiu avaliar o poder germinative das sementes, 

independentemente do grau de dormencia que elas apresentavam e que o 

tratamento com acido sulfurico nao possibilitou boa avalia9ao do potencial 

germinative das sementes. 

CARNEIRO & MARQUES (1985), analisando dois lotes de sementes de B. 

decumbens, verificaram que a retirada da lema e da palea proporcionou aumento 

da germina98o das sementes de ambos os lotes. Pelos resultados obtidos, 

constataram que, no sexto dia ap6s a instala98o do experimento as sementes 

sem envolt6rios ja haviam atingido 95,4% de germina98o. 

As Regras para Analise de Sementes (BRASIL, 1992), visando a 

uniformiza9<3o de tratamentos especiais para superar a dormencia de sementes 

de B. brizantha, citam para o teste de germina9ao a pre-secagem a temperatura 

de 30-35°C por urn periodo de 5 a 7 dias, em estufa com circula98o de ar; a 

imersao das sementes em acido sulfurico concentrado por 15 minutes; altemancia 

de temperatura; presen9a de luz e umedecimento do substrate com solu98o de 

nitrate de potassic a 0,2%. 

Vale ressaltar que a aplica98o do acido sulfurico na supera98o da 

dormencia de sementes de gramfneas forrageiras necessita de maiores estudos, 
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principalmente quando se compara a escarifica<;:ao realizada em laborat6rio com a 

escarificac;:ao em escala comercial. 

2.2. Fatores que influenciam na qualidade das sementes 

Conforme citado por CARVALHO & NAKAGAWA (1979), varios sao os 

fatores que influenciam na conservac;:ao das sementes, tais como, a qualidade 

fisiol6gica inicial da semente, o vigor da planta mae, condic;:oes climaticas 

durante a matura<;:ao, danos mecanicos e condic;:Oes de secagem para obter o 

grau de umidade adequado. Outras caracteristicas referentes ao ambiente de 

armazenamento sao fundamentais, tais como, umidade relativa do ar, ac;:ao de 

fungos e insetos e tipos de embalagens. 

A matura<;:ao das sementes constitui um dos parametres mais significativos 

para a obten<;:ao de material de boa qualidade e, consequentemente, para 

minimizar a perda do valor fisiol6gico das sementes ao Iongo do armazenamento. 

2.2.1. Grau de umidade 

A umidade relativa e a temperatura sao os fatores fisicos mais importantes 

que afetam a qualidade da semente durante o armazenamento. Segundo 

DELOUCHE et a/. (1973), desses dois fatores, a umidade relativa e o mais 

importante porque tern uma rela<;:ao direta com o grau de umidade da semente. A 

temperatura ambiente e a umidade relativa nos tr6picos e subtr6picos sao 

condic;:oes adversas ao armazenamento de sementes e por isso, h8 necessidade 

da redu<;:ao do teor de agua das sementes ap6s a colheita. 

0 grau de umidade ideal da semente constitui-se num fator muito 

importante para o armazenamento, o qual depende da especie, das condic;:oes do 

ambiente, do perfodo e do tipo de embalagem utilizada (HARRINGTON, 1973). 

Segundo MASCHIETTO (1981), o grau de umidade ideal da semente de 

gramfnea forrageira, para fins de armazenamento, e quase sempre calculado 
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empiricamente pelo produtor. Pode-se citar, por exemplo, o grau de umidade 

entre 9 a 11% para sementes de Brachiaria spp. recebidas pela empresa na 

compra dos produtores (SILVA FILH01
, 1994). 

2.2.2. Secagem 

As sementes, por serem materiais altamente higrosc6picos, possuem a 

propriedade de realizar a troca de umidade com o ar ambiente. A semente 

absorve umidade quando a pressao de vapor d'agua na semente e menor do que 

no ar ambiente (adson;:ao), e cede umidade quando a pressao de vapor d'agua na 

semente e maior do que no ar ambiente (dessoryao). Este fenomeno tende ao 

ponto de equilfbrio higrosc6pico, quando a pressao de vapor d'agua no ar e na 

semente se igualam (NELLIST & HUGUES, 1973). Durante o processo de 

secagem, a retirada da umidade e obtida por movimentayao da agua, gragas a 

uma diferenga de pressao parcial de vapor entre a superficie do produto a ser 

secado eo ar que o envolve (LASSERAN, 1978). 

A secagem tern por finalidade reduzir o grau de umidade das sementes a 

urn nlvel adequado, que a especie em questao exige, prolongando dessa 

maneira sua qualidade fisiol6gica. 

No Brasil, a secagem de sementes de gramlneas forrageiras geralmente e 

feita de forma natural, com auxflio do sol ou a sombra. Tal pratica e favorecida 

pelas condigoes metereol6gicas e se harmoniza, geralmente, com as condi¢es 

do produtor brasileiro. As sementes sao colocadas a secar debaixo de arvores, 

em galpoes, em terreiros de cimento e em desvios de estradas ou sobre Ionas. 

Para muitos produtores de sementes, principalmente aqueles que produzem 

grandes quantidades, essa secagem natural e onerosa, em razao da necessidade 

de muitos terreiros e de Ionas, alem de muita mao-de-obra. 

1 
SILVA FILHO, J.P. Comunica~ao verbal. NATERRA- Nacional de 

Sementes Comercial e lmportadora, Ribeirao Preto. Abril, 1994. 
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A secagem natural e realizada sem nenhum controle (temperatura, 

umidade relativa e fluxo de ar) e os produtores tem executado esta operal(ao de 

forma empfrica e, na sua maioria, desconhecem o grau de influencia de tais 

praticas sabre a qualidade fisiol6gica das sementes. Um dos pontos importantes e 

conhecer o comportamento de diferentes especies quanta ao tempo de secagem 

em condi96es naturais. 

0 tempo de exposi\(i:io ao calor, a altura da camada de sementes, a 

exposil(ao ao sol ou a sombra e o tipo de superffcie, ficam a criteria quase que 

pessoal de cada produtor (SANTOS FILHO, 1984). 

A secagem rapida pelo metoda natural ao sol, observada por HOPKINSON 

& ENGLISH (1982) em sementes de B. decumbens, reduz a sua viabilidade. Os 

autores mencionaram, tambem, um perfodo de dais a tres dias para obter um 

produto de qualidade aceitavel. 

MACEDO eta!. (1987) secaram sementes de Andropogon gayanus e 

de B. decumbens a sombra, ate 12% de umidade e depois ao sol, ate atingirem 

de 5 a 7% de umidade. Os autores observaram que houve um efeito positivo na 

germina\(i:io e no vigor das sementes que tiveram complemental(ao com a 

secagem ao sol. 

Por sua vez, MAGALHAES & GROTH (1992) secaram sementes de B. 

humidicola pelos seguintes processos de secagem: secador girat6rio ao sol e a 

sombra, sabre asfalto e concreto ao sol e a sombra e estufa a 35°C e sem 

secagem. A qualidade fisiol6gica das sementes foi avaliada ap6s a secagem. Os 

autores conclufram que os valores mais elevados de germina\(i:io e vigor foram 

alcan\(ados pelas secagens nos secadores girat6rios, sem diferenl(a quanta ao 

tipo de exposi\(i:io (sol ou sombra). 

2.3. Microorganismos associados as sementes de gramineas forrageiras 

A semente e um dos mais eficientes meios de dissemina\(i:io e transmissao 

de pat6genos; sao elas que, frequentemente, introduzem novas pat6genos em 



10 

areas isentas; o in6culo inicial de epidemias pode depender da transmissao do 

pat6geno pela semente; pat6genos, tambem, podem reduzir a qualidade 

fisiol6gica (germinac;Bo e vigor) das sementes. Recomenda-se que haja uma 

integrac;Bo entre testes de sanidade e analise fisiol6gica de sementes 

(NEERGAARD, 1977 e MORAES & MENTEN, 1987). 

Embora a importancia dos pat6genos transmitidos atraves das sementes 

seja evidente, existe falta de informayees especfficas sobre a qualidade sanitaria 

das sementes de gramfneas forrageiras utilizadas atualmente pelos agricultores 

brasileiros. E imprescindfvel o conhecimento da microflora associada as 

sementes, objetivando reduzir os prejufzos causados pela baixa qualidade 

sanitaria. 

Em gramfneas, um dos principais problemas que afetam as pastagens esta 

ligado as especies do genera Drechslera (NEERGAARD, 1977). Diversas 

especies de Drechslera encontram-se distribufdas nas mais diversas regioes do 

mundo, associadas as sementes de pastagens, tais como: Drechslera bromi, D. 

catenaria, D. dictyoides, D. maydis,D. phlei, D. poae, D. rostrata, D. setariae, D. 

sorokiniana e D. victoriae. 0 autor cita que D. rostrata e D. sorokiniana sao, 

frequentemente, encontradas em B. ruzizienses. 

Alem do genera Drechslera, outros fungos foram detectados em plantas de 

gramfneas e leguminosas forrageiras por COSTA NETO (1965a; 1965b; 1965c e 

1967/1968), em levantamentos realizados no Rio Grande do Sui, incluindo fungos 

dos generos Alternaria, Cercospora, Cladosporium, Colletotrichum, Curvularia, 

Pyricularia e Stemphylium. 

A associac;Bo de pat6genos com sementes de gramfneas forrageiras foi 

analisada por CHAGAS & OLIVEIRA (1983) em amostras de sementes de B. 

brizantha, B. decumbens, B. ruzizienses, Paspalum spp., P. plicatulum, P. 

fasciculatum e Panicum maximum. Foram detectados fungos dos generos 

Alternaria, Ascochyta, , Curvularia, Drechslera, Fusarium, Phoma, Nigrospora e 

Trichothecium. Os resultados indicaram um maior numero de fungos nas 
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sementes de Brachiaria spp., principalmente, dos gemeros Fusarium e 

Drechslera, seguindo-se Curvularia. 

A ocorrencia de fungos em sementes de Arrhenatherum elatius e Bromus 

catharticus foi analisada por WINK & PORTO (1987), para orientat;ao na e 

comercializat;ao dessas sementes. Foram detectados diversos generos de 

fungos, entre eles Alternaria, Cladosporium, Curvularia, Dydimefla, Fusarium, 

Helminthosporium, Leptosphaerulina, Phoma, Rhizoctonia e Stemphylium. 

Levantamento de fungos em sementes de 24 generos de gramineas forrageiras, 

procedentes de varios paises, URBEN (1987) constatou grande numero de 

microorganismos. Atraves do metoda do papel de filtro, foram detectados OS 

seguintes generos de fungos em sementes de Brachiaria spp., procedentes do 

Brasil: Cladosporium, Epicoccum, Fusarium, Helminthosporium, Pyrenochaeta, 

Rhyzopus e a especie Aspergillus niger. Em amostras de sementes procedentes 

da Australia, foi detectada, pelo metoda do papel de filtro, a presenga de 

Phyllosticta spp. e Alternaria tenuis e pelo metoda do plaqueamento em meio de 

cultura (BOA), Nigrospora spp. A maior incidencia de fungos foi detectada pela 

autora nas amostras de sementes procedentes da Colombia, nas quais foram 

observados pelo metoda do BOA os generos Curvularia, Drechslera, Fusarium e 

Phyl/osticta; pelo metoda do papel de filtro, alem destes fungos, foram 

encontrados os generos: Chaetomium, Nigrospora, Penicillium, Trichoderma e 

Verticillium, as especies Aspergillus flavus, Curvularia lunata, Pithomyces 

chartarum e Trichothecium roseum. A mesma autora relacionou, ainda, os 

generos dos fungos potencialmente patogenicos associados as sementes de 

braquiaria: Curvularia, Fusarium, Helminthosporium, Phyllosticta e Pyrenochaeta. 

Com relagao aos generos dos fungos sapr6fitas Aspergillus, Chaetomium, 

Cladosporium, Epicoccum, Penicillium, Rhizopus e Trichoderma, todos foram 

encontrados com frequencia nas amostras analisadas e, embora sejam 

considerados nao patogenicos, podem afetar a qualidade fisiol6gica da semente 

armazenada. 
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Sementes de braquiaria, introduzidas no Brasil como germoplasma de 

interesse para pesquisa, foram submetidas por MENDES eta/. ( 1989) a 

quarentena de pas-entrada e inspecionadas quanta a presenc;;a de pat6genos. Os 

generos dos fungos patogenicos identificados foram Curvularial, Drechslera e 

Phoma. 

MAGALHAES & GROTH (1992) analisaram a incidencia de fungos em 

sementes de B. humidicola, ap6s 12 meses de armazenamento, em amostras de 

sementes sem secagem (controle) e secas no secador girat6rio. Os fungos 

detectados foram dos generos Aspergillus, Alternaria, Curvularia, Drechslera 

Fusarium, Phoma e Penicillium. Os autores concluiram que nao houve reduc;;ao no 

poder germinativo das sementes, embora o aspecto visual tenha sido prejudicado, 

atraves de escurecimento das glumas pelo desenvolvimento de esporos. 

Levantamento sanitaria efetuado em sementes de B. decumbens e B. 

brizantha, DIAS & TOLEDO (1993) detectaram os seguintes fungos: Alternaria 

tenuis, Trichoconiella padwikii e os generos Aspergillus, Cladosporium, 

Curvularia, Drechslera, Epicoccum, Fusarium, Neurospora, Penicillium, Phoma, 

Rhizopus e Trichothecium. 

CARVALHO eta/. (1993) avaliaram a inciencia de fungos em sementes de 

B. brizantha cv. Marandu, colhidas pelos metodos de varredura e corte da 

inflorescencia. Os generos dos fungos detectados foram: Alternaria, Aspergillus, 

Cladosporium, Curvularia, Drechslera, Epicoccum, Fusarium, Penicillium, Phoma, 

e Nigrospora. Os autores observaram que nas sementes colhidas pelo metoda de 

varredura, houve uma incidencia menor de fungos associados superficialmente as 

sementes, comparado com o metoda do corte da inflorescencia. Entretanto, a 

incidencia interna de fungos no metoda de varredura foi maior, sendo alguns 

deles potencialmente patogenicos. 

Sementes de B. brizantha cv. Marandu foram submetidas ao metoda do 

papel de filtro, em trabalho realizado por PREVIERO eta/. (1996a). Os fungos 

detectados foram do genera Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Curvularia, 

Drechslera, Epicoccum, Fusarium, Penicillium, Phoma e Trichoderma. 
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Vale ressaltar a importancia da realizayao de estudos mais detalhados dos 

fungos transmitidos por sementes de gramfneas forrageiras, uma vez que os 

animais sao mantidos em pastagens dessas especies e alguns fungos sao 

produtores de toxinas prejudiciais, como por exemplo o fungo Pithomyces 

chartarum (Berek & Curt) M.B.EIIis, que esta associado ao problema de 

eczema facial de ruminantes. 

2.3.1. Aplica~ao de fungicidas as sementes de gramineas forrageiras 

0 tratamento com fungicidas no beneficiamento das sementes tern como 

objetivo principal o controle da deteriorayao durante o perfodo de armazenamento 

e o impedimenta da atuayao e disseminayao de pat6genos nas areas de cultivo 

(PITTIS eta/., 1985). 

Em se tratando de sementes de gramfneas forrageiras, nao existem 

restri¢es tecnicas quanto a utilizayao de fungicidas, uma vez que o destino 

dessas sementes e, exclusivamente, a formayao de pastagens. Entretanto, a 

utiliza<;:ao de fungicidas esta presa ao seu cadastro e registro em 6rgaos 

governamentais, necessitando de dados experimentais para regulamentayao. A 

aplicayao oferece prote<;:ao contra os microorganismos associados as sementes 

e/ou presentes no solo. 

LUTRELL et a/. (1955) trataram sementes de milheto, infectadas por 

diversos pat6genos, com seis fungicidas (etil-mercurio, thiram, hidr6xido de 

mercLirio, triazol, succinate de cadmio e cloranil). Atraves dos resultados do teste 

de germinayao, concluiram que todos os fungicidas contribuiram para aumentar o 

poder germinative, sendo que cloranil, thiram e etil mercuric foram os mais 

eficientes no controle de Drechslera stenospilum. 

Sementes de Setaria italica foram tratadas com diferentes fungicidas por 

PANDY et a/. (1981 ), detectando menor incidencia de fungos nas sementes 

tratadas com mancozeb, acetato de fenil mercurio + cloreto de etil-mercurio e 

zineb. Os fungicidas benomyl, oxicloreto de cobre e captafol foram pouco efetivos 
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para proteger a germinagao das sementes. PANDY & GUPTA (1984) avaliaram a 

eficiemcia dos fungicidas captafol e oxicloreto de cobre em sementes de S. italica 

e conclulram que houve urn controle de fungos associados as sementes, sem 

contudo, prejudicar a germinagao e o crescimento das plantulas. 

A ocorrencia de sementes "meladas" de capim-coloniao (P. maximum) por 

ocasiao da colheita foi verificada por TOLEDO (1977), constatando que o 

tratamento destas sementes com os fungicidas captan, thiram, PCNB e mercurial, 

facilitou a interpreta9ao dos testes de germina((ao, sem contudo influenciar na 

capacidade de germinagao das sementes. 

De acordo com URBEN (1987), em sementes de braquiaria, o controle da 

incidencia de fungos potencialmente patogenicos, como o Fusarium spp. pode 

ser conseguido com o fungicida benomyl e dos generos Curvularia, 

Helminthosporium, Phyllosticta e Pyrenochaeta pelo thiram ou captan. 

DIAS & TOLEDO (1993) avaliaram o efeito da escarificagao acida e da 

aplicagao de fungicidas (thiabendazol, captan, thiram e iprodione + thiram) nos 

testes de germina9ao e de sanidade de sementes de B. brizantha. Concluiram que 

os fungicidas aplicados sobre as sementes escarificadas contribufram para uma 

melhor germinagao e na ocorrencia de microrganismos, destacando-se a mistura 

iprodione + thiram. 

Sementes de B. brizantha cv. Marandu, com e sem escarifica9ao acida, 

foram tratadas por PREVIERO et a/. (1996a) com os seguintes fungicidas: 

fludioxonil, difenoconazole, thiram, iprodine, iprodione + thiram, benomyl, 

thiabendazol, oxicloreto de cobre e triticonazole. Nas avaliar;Qes da germinagao, 

vigor e sanidade, os autores concluiram que a escarifica((ao acida reduziu a 

incidencia de fungos e nao afetou a qualidade fisiol6gica das sementes, e os 

fungicidas testados tiveram comportamento diferenciado no controle dos 

diferentes generos de fungos, com destaque para os tratamentos thiram e 

iprodione + thiram. 
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2.4. Tipos de embalagem e condi~oes de armazenamento 

Apesar da tecnologia moderna, grandes quantidades de sementes 

armazenadas estao sendo perdidas pelo ataque de insetos, roedores e 

deteriora<;:ao por fungos patogenicos, em particular nas regioes tropicais. Em 

pafses subdesenvolvidos, a viabilidade e manuten<;:ao de certas condi<;:oes de 

armazenamento sao economicamente dispendiosas para a maioria dos 

agricultores. 0 armazenamento em condi<;:oes adequadas constitui uma etapa 

importante para a manuten<;:ao da qualidade fisiol6gica inicial da semente. 

Trabalhando com sementes de P. maximum, PELL & PRODONOFF (1971) 

mostraram que, ap6s tres meses de armazenamento em ambiente fechado, a 

germina<;:ao destas foi superior a daquelas armazenadas em ambiente aberto. 

Esse declfnio da viabilidade das sementes em ambiente aberto continuou ap6s 

subsequentes perfodos de armazenamento. 

Sementes de cinco especies de gramfneas forrageiras tropicais analisadas 

por OLIVEIRA & MASTRACOLA (1984), entre elas a B. decumbens, foram 

armazenadas em sacos de papel e mantidas em ambiente com temperatura de 

22°C. Os autores observaram que as sementes dessa especie, armazenadas 

nessas condi<;:Qes por 11-12 meses, nao apresentaram perdas significativas do 

poder germinativo, e conclufram, tambem, que as sementes escarificadas 

apresentaram germina<;:ao superior a daquelas nao escarificadas, durante todo o 

perfodo estudado (17 meses). 

MARCOS & GROTH (1990) analisaram, em cinco totes, o efeito do teor de 

pureza ffsica (62,0%, 72,8% e 83%), das impurezas (vermiculita e terra mais 

palha) presentes e do ambiente (camara subterranea com umidade relativa 

controlada a 60% e temperatura a 22°C ± 1 oc, barracao com piso ceramico e 

abrigo com cobertura de plastico negro contendo cubas de agua) sobre a 

qualidade fisiol6gica de sementes de B. decumbens durante oito meses de 

armazenamento. Conclufram que o lote com maior pureza ffsica (83%), que 

continha mais vermiculita forneceu valores superiores para o teste de germina<;:ao 
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e que o ambiente controlado (umidade e temperatura) e o mais adequado ao 

armazenamento das sementes. 

A conserva9ao da qualidade fisiol6gica da semente sob determinadas 

condi¢es ambientais, de temperatura e umidade relativa do ar, esta relacionada 

ao tipo da embalagem empregada. Se as condi96es ambientais em que a 

semente for conservada tiverem etevada umidade relativa, uma conserva9flo 

prolongada somente sera possfvel atraves da secagem da semente e a 

manuten9flo do seu baixo grau de umidade, pelo emprego de embalagens 

impermeaveis a umidade (POPINIGIS, 1977). 

MACEDO & BATISTA (1987) trabalharam com tres especies de gramfneas 

forrageiras (B. decumbens, P. maximum cv. Makueni eA. gayanus cv. Planaltina), 

testando seis tipos de embalagens (algodao, aniagem, alumfnio, papel, plastico e 

rafia) e tres nfveis de umidade (11-13%; 8,5-9,5% e 5,0-6,9%), durante 13 meses 

de armazenamento em condi96es de ambiente natural de Prudente de Moraes -

MG. Concluiram que o saco plastico prejudicou sensivelmente a qualidade 

fisiol6gica das sementes de A. gayanus e de B. decumbens, quando embaladas 

com 11-13% de umidade. No entanto, as sementes embaladas em saco plastico 

com grau de umidade abaixo de 10% apresentaram boa germina9flo e melhor 

vigor. As demais embalagens nao influenciaram a qualidade das sementes, 

independentemente dos graus de umidade utilizados. 

A qualidade fisiol6gica de sementes de milheto (Pennisetum americanum), 

armazenadas em camara com umidade e temperatura controladas e em armazem, 

foi analisada por LOPES et at. (1983). Os autores conclufram que a camara 

proporcionou maior periodo de conserva9flo da qualidade fisiol6gica das 

sementes, apresentando uniformidade na germina9flo e vigor durante o perfodo 

de armazenamento e que, no armazem, as varia¢es acentuadas de temperatura 

e umidade relativa do ar e a eleva9flo no grau de umidade das sementes 

contribufram para a redu9flo da qualidade fisiol6gica das mesmas. 

Sementes de dais totes de P. maximum foram embaladas por GARCIA & 

CiCERO (1995) em sacos de tecido de algodao, de papel kraft e de polietileno. 0 
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armazenamento foi mantido por 12 meses em galpao de alvenaria, camara seca e 

camara fria. As avalia<;:6es de viabilidade permitiram concluir que as sementes 

tiveram boa conserva<;:ao quando embaladas em papel kraft e mantidas sob 

condi<;:6es ambientais; as sementes conservadas em camara seca e embaladas 

em sacos de papel kraft ou de tecido de algodao apresentaram a melhor 

quafidade fisiol6gica, enquanto as sementes embaladas em sacos de polietileno 

mostraram bons resultados quando armazenadas em camara fria. 

2.5. Testes para avaliar a qualidade fisiologica das sementes 

0 nfvel da qualidade fisiol6gica da semente e avaliado atraves de dois 

parametros fundamentais: viabilidade e vigor. A viabilidade e medida, 

principalmente, pelo teste de germina<;:ao e procura determinar a maxima 

germina<;:ao da semente, oferecendo, para isso, condi<;:Oes extremamente 

favoraveis. 0 vigor detecta atributos mais sutis da qualidade fisiol6gica, nao 

revelados pelo teste de germina<;:ao (POPINIGIS, 1977). 

2.5.1. Envelhecimento acelerado 

0 teste de envelhecimento acelerado foi desenvolvido para avaliar o 

vigor e baseia-se no fato de que sementes com alto vigor produzem plantulas 

normais, ap6s serem submetidas a severas condi<;:Oes de temperatura e umidade 

relativa, por urn certo perfodo. 

Segundo DELOUCHE & BASKIN (1973) as sementes sao expostas a 

condi<;:Oes adversas de alta temperatura (40 a 45°C) e umidade relativa proxima 

de 100%, por diferentes perfodos conforme a especie, e a seguir e efetuado o 

teste padrao de germina<;:ao. 

USBERTI (1982) avaliou os efeitos de diferentes perfodos de 

envelhecimento acelerado em 18 amostras de capim-coloniao, de diversas 

procedencias. Foram detectadas diferen<;:as significativas entre as amostras e a 
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melhor resposta da germinayao ocorreu quando as sementes permaneceram por 

36 horas a 43 ± 0,5°C e 100% de umidade relativa. 0 mesmo autor, em 1987, 

trabalhando com sementes de 18 totes de B. decumbens, utilizou o teste de 

envethecimento acelerado para determinar o potencial das sementes em 20 

meses de armazenamento, concluindo que todos os perfodos de tempo (12, 24, 

36, 48 e 60 horas) a 43 ± 0,5°C e 100% de umidade relativa acarretaram urn 

aumento na percentagem de germinayao da maioria das amostras e foram 

eficientes na detecyao de diferenyas do vigor, entre os totes. 

Sementes de B. brizantha, colhidas na panfcula e por varredura, e com e 

sem escarificayao acida, foram submetidas, por PIRES & NAKAGAWA (1995), a 

condiyaes de estresse para obtenyao do envelhecimento acelerado em cinco 

tempos de exposi<;ao (12, 24, 36, 48 e 60 horas), a de 43°C e 100% de umidade 

relativa. 0 autores conclufram que os tratamentos que apresentaram os melhores 

efeitos para superar a dormencia foram de 60 horas, para sementes colhidas na 

panfcula e 48 horas, para sementes cothidas por varredura e que o tratamento 

quimico, tambem, auxiliou na superayao da dormencia. 

Dez totes de sementes de B. brizantha cv. Marandu, com e sem 

escarificayao acida, foram submetidos por LAGO & MARTINS (1995) a testes de 

pre-esfriamento, pre-aquecimento e envelhecimento acelerado, com o objetivo de 

fornecer subsfdios aos produtores, comerciantes e usuaries desse insumo. No 

teste de envelhecimento acelerado, as sementes foram submetidas a 42°C e 

100% de umidade relativa por 60 horas. Os autores conclufram que o 

envelhecimento acelerado teve forte efeito na superayao da dormencia das 

sementes sem escarificayao acida. 

2.6. Teste de tetraz61io 

0 teste de tetraz6tio e urn metodo rapido, que estima a viabilidade das 

sementes com base na alterayao da colorayao de tecidos vivos na presenya de 

uma soluyao de sal de tetraz61io. Essa atterayao reflete a atividade de sistemas 
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sementes. 

A principal vantagem do teste de tetraz61io e possibilitar a avalia<;:ao da 

viabilidade das sementes em poucas horas, assegurando, principalmente as 

empresas particulares, uma resposta mais rapida para fins de comercializayao. 

Conforme citado por MARCOS FILHO et aT. (1987}, o teste e de muita utilidade, 

pois as respostas rapidas fomecidas permitem uma avaliayao mais segura da 

qualidade das sementes e a reduyao dos riscos de se efetuar aquisiyao de lotes 

deficientes quanto a qualidade fisiol6gica. 

Tratando-se de gramineas forrageiras, as decisoes quanto a compra de 

lotes, na maioria das vezes torna-se dificil, pois o teste de germinayao demora 

alguns dias para ser concluido, como em Brachiaria spp., 21 dias e P. 

maximum, 28 dias - BRASIL (1992), enquanto o teste de tetraz61io da uma 

resposta mais rapida (no maximo em dois dias), auxiliando, assim, na escolha do 

melhor lote. 

A precisao em interpretar os resultados do teste de tetraz61io e melhor 

conseguida pela realizayao de testes comparatives com o de germina<;:ao. 0 teste 

de tetraz61io tem grandes limita<;:oes, tais como: nao diferencia sementes 

dormentes das nao dormentes e nao detecta danos quimicos causados por 

produtos usados no tratamento das sementes e danos mecanicos recentes, ou 

causados por geada ou pelo calor (DELOUCHE eta/., 1976). 



3 .. MATERIAIS.EJlaETODOS ... 

3.1. Sementes 

Aproximadamente 600kg de urn lote de sementes de Brachiaria 

brizantha (Hochst. ex A. Rich.) Stapf cultivar Marandu, provenientes da 

NATERRA Nacional de Sementes Comercial e lmportadora Ltda., produzidas na 

Fazenda Sao Lourenc;o, no municipio de Auriflama-SP, foram utilizados na 

realizavao deste trabalho. A colheita foi executada em junho de 1994 pelo 

metoda de varredura. 

3.2. Local de execu~ao 

A pesquisa foi realizada no Laborat6rio de Analise de Sementes (LAS) do 

Departamento de Pre-Processamento de Produtos Agropecuarios (DPPPAG) 

pertencente a Faculdade de Engenharia Agricola (FEAGRI) da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), no Laborat6rio de Patologia de Sementes da 

Sevao de Fitopatologia e no Laborat6rio da Sevao de Produvao de Sementes, 

ambos no Institute Agronomico de Campinas (lAC). 

3.3. Beneficiamento e obten~ao das sementes 

0 beneficiamento do lote original (5.000kg), foi realizado na Unidade de 

Beneficiamento de Sementes (UBS) da empresa NATERRA, para proporcionar 
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uma pureza ffsica acima de 90% a fim de atender o padrao de exportayao. 

Normalmente, as sementes chegam a UBS com cerca de 40% de pureza ffsica e 

o beneficiamento foi realizado atraves das seguintes etapas: quebrador de 

torroes (dois roletes de ferro), pre-limpeza (peneiramento), ventila9ao e mesa 

gravitacional. 

Ap6s o beneficiamento, 300kg de sementes foram retirados para se 

proceder o preparo de parte dos tratamentos (sem escarificayao) eo restante do 

lote foi escarificado em escala comercial com acido sulfurico concentrado, 

operayao normalmente realizada pela empresa. Ap6s a escarificayao, 300kg de 

sementes foram retirados do lote para se proceder aos demais tratamentos. 

3.4. Ajuste dos graus de umidade, tratamento fungicida, embalagens e 

armazenamento 

3.4.1. Umedecimento e secagem das sementes 

Gada poryao de sementes de aproximadamente 300kg, ou seja, 

escarificada e sem escarificayao, foram subdivididas em tres por¢es iguais, 

para em seguida, terem seus graus de umidade ajustados, conforme mostra a 

Tabela 1. 

Tabela 1. Graus de umidade das sementes de Brachiaria brizantha obtidos ap6s 
os ajustes de umedecimento e secagem. 

Pory6es 

sementes escarificadas 
sementes escarificadas 
sementes escarificadas 
sementes sem escarificayao 
sementes sem escarificayao 
sementes sem escarificayao 

Grau de umidade (%) 
13-14 
10-11 
6-7 

13-14 
10-11 
6-7 
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As sementes recebidas, com e sem escarificayao acida, apresentavam 

10,72% e 11,19% de umidade, respectivamente, e o ajuste dos graus de 

umidade desejados foi feito umedecendo e secando as sementes, realizado por 

diferent;a de peso atraves da equayao: 

Pf=Pix 100-Ui 
100-Uj 

onde: Pf =peso final; Pi= peso iniciai;Ui = umidade inicial e Uf = umidade final 

0 umedecimento foi realizado adicionado-se 305ml/8kg de agua nas 

sementes escarificadas e 261ml/8kg nas sem escarificayao (com base na 

umidade final de 14,0%) atraves de um pulverizador. Este procedimento foi 

realizado utilizando-se por¢es de 8kg de sementes, colocadas num recipiente 

de plastico e remexidas constantementes a medida que a agua era adicionada. 

Finda a adiyao de agua as sementes foram acondicionadas numa embalagem de 

polietileno (194Jlm por parede, com permeabilidade ao vapor de agua de 1,9g 

agua/m2/dia (ITAL, 1994)) e soldadas em uma prensa eletrica de marca 

Haramura - Industria Eletronica ltda e em seguida colocadas em uma camara a 

20°C com 90% de umidade relativa por 12 dias para o equilfbrio. No 12° dia foi 

realizado uma amostragem para determinar o grau de umidade, obtendo-se 

13,10% e 13,55%, respectivamente, para as sementes escarificadas e nao 

escarificadas. Nas sementes escarificadas procedeu-se nova adiyao de agua 

(42ml/8kg), visando alcant;ar um ajuste proximo ao das sementes sem 

escarificayao. As sementes foram mantidas por mais oito dias na camara. 

A secagem das sementes foi realizada ao sol, no Centro Experimental do 

Institute Agronomico, em Campinas-SP, localizado a 22°54' de latitude sui e 

47°5'de longitude oeste de Greenwich, a uma altitude de 669m. A media da 

temperatura e da umidade relativa nos dias da secagem, foram respectivamente, 

de 20°C e 64%. As sementes foram secas sobre uma lona plastica em um piso 
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de concreto. Durante a secagem as sementes foram remexidas a cada hora com 

um rodo de madeira e a pesagem foi feita a cada duas horas, ate atingirem o 

grau de umidade desejado. A umidade final foi de 6,20% para as sementes com 

e sem escarificayao, calculado pela quantidade de massa de agua a ser 

retirada (diferenya entre a massa inicial e final das sementes). 0 tempo de 

secagem foi de tres dias com aproximadamente 22 horas, para as sementes 

escarificadas e 20 horas para as sem escarificac;ao. 

Terminado o ajuste dos graus de umidade, cada poryao de 100kg foi 

homogeneizada e dividiva em duas porc;Qes de 50kg cada, sendo que uma 

recebeu tratamento fungicida e a outra permaneceu sem tratamento. 

3.4.2. Aplica~ao do fungicida 

Gada poryao de 50kg, sementes escarificadas e sem escarificayao nos 

tres niveis de umidade, foi submetida a aplicayao do fungicida Funguran 350 PM 

(oxicloreto de cobre) por via seca, na dosagem de 300g do produto por 100kg de 

sementes. 

Para facilitar o trabalho, os 50kg foram subdivididos em seis porc;Qes de 

aproximadamente 8kg. A aplicayao do fungicida foi feita em um recipiente 

plastico e a homogeneizayao foi manual. 

Em seguida, os 50kg das sementes que nao receberam o tratamento 

foram, tambem, subdivididos em seis porc;Qes. Das seis porc;Qes de todos os 

tratamentos, tres foram acondicionadas em sacos de papel multifoliado e 

tres em sacos de polietileno (194!J.m por parade), em embalagens de Bkg. 

Assim, o trabalho constou de 24 tratamentos, conforme Tabela 2. 

Gada grau de umidade correspondeu a 24 sacos de 8kg, totalizando 72 

sacos. Estes foram devidamente identificados em funyao dos tratamentos e 

repetic;Oes e dispostos em prateleiras no armazem do Sistema de Produyao de 

Sementes do Centro Experimental do lnstituto Agronomico de Campinas, em 

condic;Oes de ambiente natural. A temperatura e a umidade relativa foram 
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registradas em termohigr6grafo, durante o periodo de agosto de 1994 a agosto 

de 1995. 

Tabela 2. Tratamentos realizados em sementes de Brachia ria brizantha, 

Campinas/SP, 1994. 

Tratamento Umidade (%} Escarificas;ao Fungicida Embalagem Re[!eliciio 

1 13-14 nao nao papel 3 
2 13-14 nao nao polietileno 3 
3 10-11 nao nao papel 3 
4 10-11 nao nao polietileno 3 
5 6-7 nao nao papel 3 
6 6-7 nao nao polietileno 3 
7 13-14 nao sim papel 3 
8 13-14 nao sim polietileno 3 
9 10-11 nao sim papel 3 
10 10-11 nao sim polietileno 3 
11 6-7 nao sim papel 3 
12 6-7 nao sim polietileno 3 
13 13-14 sim nao papel 3 
14 13-14 sim nao polietileno 3 
15 10-11 sim nao papel 3 
16 10-11 sim nao polietileno 3 
17 6-7 sim nao papel 3 
18 6-7 sim nao polietileno 3 
19 13-14 sim sim papel 3 
20 13-14 sim sim polietileno 3 
21 10-11 sim sim papel 3 
22 10-11 sim sim polietileno 3 
23 6-7 sim sim papel 3 
24 6-7 sim sim eolietileno 3 

3.5. Amostragem 

A amostragem dos 72 sacos foi obtida com urn amostrador simples, em 

dais pontes de cada saco, ou seja, nas extremidades superior e inferior, no 

sentido diagonal. As amostragens foram realizadas no inicio e a cada dois 

meses, durante 12 meses de armazenamento, de agosto de 1994 a agosto de 
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1995. Ap6s cada amostragem, foram realizados testes de germina98o, vigor, 

sanidade e a determina98o do grau de umidade. 

3.6. Determina~ao do grau de umidade 

0 metodo utilizado para esta determina98o foi o da estufa a 1 05 ± 3°C por 

24 horas (BRASIL, 1992). Foram realizados em recipientes com seis centimetros 

de diametro, com duas repeti¢es de cinco gramas. As amostras foram pesadas 

em uma balanya digital MARTE A 200, com precisao de 0,001g. Os resultados 

foram expressos em porcentagem com duas casas decimais. 

3.7. Analise de pureza 

Gada amostra foi separada por densidade, visando a elimina98o 

de espiguetas vazias e impurezas mais leves do que as sementes, em 

soprador de sementes de marca DE LEO, com abertura maxima, durante tres 

minutos, para auxiliar na separa98o visual. Nessa separa98o, removeram-se 

todas as impurezas remanescentes e as outras sementes das sementes puras, 

como determinam as Regras para Analise de Sementes - RAS (BRASIL, 1992). 

A determina98o da porcentagem de sementes puras s6 foi feita antes e 

ap6s o beneficiamento realizado pela empresa NATERRA e antes da instalagao 

do experimento. A pureza flsica foi de 97,23% para as sementes escarificadas e 

95,86% para as sem escarifica98o. 

Nos demais perfodos de amostragem, foi feita apenas a separa98o da 

por98o "semente pura", sem determinar a sua porcentagem. 

3.8. Teste de germina~ao 

0 teste de germina98o foi realizado com 50 sementes ( duas observa¢es 

de 25 sementes) da por98o "semente pura", que foram acondicionadas em 
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caixas plasticas Gerbox, sobre papel mata-borrao, umedecido com solugao de 

nitrato de potassio a 0,2%, em uma quantidade de duas vezes e meia o peso do 

papel-substrato. As amostras foram colocadas no germinador de sementes 

FANEM modelo 348-EB. Quando houve necessidade de umedecimento, durante 

0 teste, utilizou-se agua destilada. 

As condi90es do teste, segundo as Regras para Analise de Sementes 

(BRASIL, 1992) foram: temperatura alternada de 15-35°C (15°C por 16 horas e 

35°C por oito horas), com presen9B de luz (por oito horas na temperatura mais 

alta) e a dura«;ao do teste foi de 21 dias, efetuando-se as contagens a cada sete 

dias. 

3.9. Teste de vigor 

0 teste de envelhecimento acelerado foi realizado segundo a metodologia 

de AOSA (1983), com 50 sementes (duas observa¢es de 25 sementes) da 

porgao "semente pura" que foram colocadas sobre uma peneira na caixa 

plastica tipo Gerbox, com 40ml de agua destilada na parte inferior. 

Para tanto, utilizou-se uma camara de germinagao FANEM, modelo 

347-CDG, com temperatura de 43 ± 0,5°C e cerca de 100% de umidade relativa, 

pelo perfodo de 36 horas (USBERTI, 1982). Em seguida, as sementes foram 

avaliadas atraves do teste padrao de germinagao. 

3.10. Teste de tetraz61io 

Este teste foi realizado nas sementes remanescentes do teste de 

germinagao, ap6s 21 dias do plantio, e teve por finalidade verificar se as 

sementes estavam viaveis ou mortas. A semente retirada do Gerbox foi 

seccionada longitudinalmente atraves do eixo embrionario. Uma das metades 

foi colocada em urn recipiente contendo a solugao de cloreto de trifenil-
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tetraz61io a 1,0% e mantida a 40°C por tres horas e a outra metade foi 

descartada (DELOUCHE eta/., 1976 e BRASIL, 1992). 

Ap6s o tempo estabelecido, escorreu-se a soluc;8o de tetraz61io e as 

sementes foram lavadas, diversas vezes, em agua corrente, deixando-as 

imersas. Em seguida, foram avaliadas como viaveis e nao viaveis, com auxilio de 

um ll1icrosc6pio estereosc6pico (!Lipa), sendo a interpretac;ao feita segundo o 

metoda de DELOUCHE et al. (1976), para sementes de Paspalum notatum. 

3.11. Teste de sanidade 

As condir;:oes sanitarias foram avaliadas atraves do metoda do papel de 

filtro. Na realizac;ao desse teste, as sementes nao foram submetidas ao bloqueio 

da germinac;ao antes do periodo de incubac;8o. 

Foram analisadas 50 sementes (duas observar;:Qes de 25 sementes) da 

porc;ao "semente pura", semeadas em placas de Petri plasticas de 9cm de 

diametro, contendo tres folhas de papel de filtro, previamente umedecidas com 

agua destilada. A incubac;8o foi realizada em camara a temperatura de 20 ± 2°C 

e com 12 horas de iluminac;ao com lampada branca fluorescente de 40 watts, 

alternada por 12 horas de escuro (BRASIL, 1992). Completados sete dias de 

incubac;8o, foi efetuada a identificac;8o e percentagem dos microorganismos 

presentes nas sementes, com o auxilio de microsc6pio estereosc6pico e quando 

necessaria, de microsc6pio composto. A identificac;8o das estruturas reprodutivas 

dos microorganismos foi feita de acordo com a literatura (BARNETT & HUNTER, 

1972). 

3.12. Delineamento estatistico 

0 delineamento estatistico foi o inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial com parcela subdividida no tempo, com os seguintes fatores: epoca de 

amostragem (seis), grau de umidade inicial (tres niveis), escarificac;8o acida (sem 
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e com), fungicida (sem e com) e embalagem (papal multifoliado e polietileno). 

Nessa analise foram avaliados os seguintes parametres: grau de umidade, 

germina98o, vigor e incidencia dos fungos dos generos Curvularia, Drechslera, 

Fusarium e Phoma. 

As analises estatisticas foram realizadas atraves da analise de variancia 

e teste de Tukey para compara98o de medias, a de 5% de significancia. Os 

... .. . .. d!3{j():S ... 9U!3!1!lt!3Ji'Jg:S.S'Jltj{j()::;~n():SMJ!3t()_f~:;l ep()c:ciS .. del .!31TJ()StragE!f!l ... E!. ... .!3ilJSteS de 

umidades iniciais foram analisados atraves de regressao polinomial. Para as 

analises utilizou-se o pacote estatistico SANEST, conforme Tabela 3. 

Os dados foram analisados com intera98o de segunda ordem entre os 

fatores estudados e nao foram transformados. Na analise com transforma98o, a 

significancia entre os fatores foi igual as nao transformadas e na analise 

individual entre os tratamentos a rela98o entre a maior e a manor variancia foi 

manor que dez, justificando a nao transforma98o. 
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Tabela 3. Analise de variancia. 

Causas da varia<;ao Grau de liberdade 

Umidade 2 

Escarificac;:ao 1 
Fungicida 1 
Embalagem 1 
Umi *Esc 2 
Umi *Fun 2 
Umi * Emb 2 

~~~'' 

Esc* Emb 1 
Fun* Emb 1 
Umi * Esc * Fun 2 
Umi * Esc * Emb 2 
Esc * Fun * Emb 1 
Residua {A} 4 

Parcel as 23 
Amostragem 5 
Amo*Umi 10 
Amo* Esc 5 
Amo *Fun 5 
Amo*Emb 5 
Amo * Umi * Esc 10 
Amo * Umi *Fun 10 
Amo * Umi * Emb 10 
Amo * Umi * Esc* Fun 10 
Amo * Umi * Esc* Emb 10 
Amo * Umi *Esc* Fun* Emb 10 
Residua (B) 318 

Total 431 



4. RESULTADOS E DISCUSSAO 
••••••••••• <h • 

4.1. Condi!(oes do armazenamento 

0 armazenamento constitui uma etapa importante para a preservagao da 

qualidade inicial da semente. A umidade relativa e temperatura do ambiente de 

armazenamento sao os fatores que mais afetam a conservagao da qualidade das 

sementes. 

Na Figura 1 encontram-se as temperaturas (media, maxima e minima) e as 

umidades relativas medias mensais durante o armazenamento nas condigoes de 

ambiente natural de Campinas - SP. A temperatura media durante o 

armazenamento foi de 22, 17°C, condigao que pode ser considerada 

relativamente, favoravel a preservagao de sementes de Brachiaria spp. Conforme 

pode-se inferir do trabalho realizado por OLIVEIRA & MASTRACOLA (1984), que 

conservaram sementes de B. humidicola em sacos de papel sob temperatura de 

22oc e detectaram boa conservagao das mesmas. A media da temperatura 

maxima registrada foi de 31,2°C no mes de outubro de 1994 e a media da 

temperatura minima foi de 12,4°C, em junho de 1995. 

A umidade relativa media foi de 69,25% durante o periodo de 

armazenamento, sendo que a maxima (85%) foi registrada em fevereiro de 1995 

e a minima (55,7%) em setembro de 1994 e agosto de 1995. 

As condigoes climaticas descritas podem ser consideradas relativamente, 

favoraveis a preservagao da qualidade de sementes, levando-se em 

consideragao as medias de temperatura e umidade relativa. As referidas 
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condigoes sao predominantes na regiao de Campinas, caracterizando urn local 

com born potencial de armazenamento de sementes dessa especie. 

-+- T Max. --T Mfn. --,~;-- T Media --U.R.(%) 

§: 
1- 30 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

Perfodo de armazenamento (meses) 

Figura 1.Temperaturas (media, maxima e minima) e umidades relativas medias do 
ambiente em que as sementes de Brachiaria brizantha permaneceram 
armazenadas durante 12 meses, de agosto de 1994 a agosto de 1995, 
em Campinas I SP. 

4.2. Grau de umidade 

0 coeficiente de variayao da variavel grau de umidade foi de 0, 73% para 

as parcelas e 1,95% para as sub-parcelas. 

Observa-se na Figura 2 que os graus de umidade iniciais foram 

significativos no transcorrer do periodo de armazenamento. A umidade inicial de 

10-11% manteve-se praticamente inalterada com a umidade relativa do armazem. 

PREVIERO eta/. (1996c), na determinayao de isotermas de adsoryao e desoryao 
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para sementes de B. brizantha, observaram que o equilibrio higrosc6pico em torno 

de 11 ,0% foi encontrado para uma umidade relativa de 64,3% e temperatura 

constante de 21 ac; tais condigoes sao pr6ximas as encontradas no periodo de 

armazenamento, uma vez que as medias de umidade relativa e da temperatura 

foram respectivamente de 69,25% e 22, 17°C. 
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Figura 2. Porcentagens do grau de umidade de sementes de Brachiaria brizantha, 

com diferentes graus de umidade iniciais, armazenadas em condig5es 
de ambiente natural de Campinas/SP. 

Observa-se que os graus de umidade iniciais de 13-14% e 6-7%, tambem, 

se estabilizaram no transcorrer do armazenamento, quer seja cedendo ou 

ganhando agua. 

A umidade de 11,9% obtida no quarto mes de armazenamento, nas 

sementes com grau de umidade inicial de 13-14%, foi devido a baixa umidade 

relativa registrada neste periodo. 

Observa-se que as sementes com maior grau de umidade perderam agua 

mais rapidamente, o que fica evidenciado pelo fato de, embora em proporyao 

menor, no nivel de umidade de 10-11% tenha ocorrido o mesmo. 0 
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comportamento do grau de umidade das sementes tendeu ao equilfbrio no 

transcorrer do armazenamento. 

Na Tabela 4 encontram-se as porcentagens dos graus de umidade das 

sementes, em fungao do perfodo de armazenamento e para cada perfodo 

amostrado. Observa-se que o comportamento das diferentes umidades iniciais 

apreseritaram as mesmas tendEmcias durante as seis amostragens realizadas. A 

analise de regressao foi significativa em todos os perfodos, apresentando 

coeficientes de determinagao (R2
) de 1 ,0. 

Tabela 4. Porcentagens do grau de umidade das sementes de Brachiaria 

brizantha, com diferentes umidades iniciais em fungao do perfodo de 
armazenamento em condi<;oes de ambiente natural de Campinas/SP. 

Grau de umidade (%) 

Umidade (%) Perfodo de armazenamento (meses) 
2 4 6 8 10 12 

13-14 13,3 11,9 12,5 12,3 12,9 12,9 
10-11 10,3 10,1 10,7 10,8 11,2 11,3 
6-7 6,3 7,7 8,5 8,8 9,1 9,2 

Flinear * * * * * * 

Fquadratica * * * * * * 
R2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Observa-se na Figura 3 que o perfodo de armazenamento influenciou 

significativamente o grau de umidade das sementes quando embaladas em papel 

multifoliado e polietileno. 

A embalagem de papel multifofiado facilitou a troca de vapor d'agua com o 

meio, permitindo a estabilizagao do grau de umidade das sementes com as 

condi<;Oes do armazem. Verifica-se que o grau de umidade inicial de 9,9% foi 

mantido ap6s quatro meses de armazenamento, devido talvez ao registro neste 

perfodo das menores umidades relativas. 
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Figura 3. Porcentagens do grau de umidade de sementes de Brachiaria brizantha, 
em embalagens de papel multifoliado e polietileno, armazenadas em 
condi¢es de ambiente natural de Campinas/SP. 

A embalagem de polietileno apresentou resistemcia a troca de vapor d'agua 

com o meio, mantendo-se praticamente inalterado o grau de umidade das 

sementes. No decimo mes de armazenamento foi registrado um aumento no 

porcentual do grau de umidade, fato este que pode ter ocorrido, porque neste 

periodo foi registrada a maior media mensal de umidade relativa. 0 periodo que 

antecedia a amostragem, compreendendo os meses de fevereiro e marc;;o de 

1995, apresentou uma precipitac;;Bo de aproximadamente 700mm, ocasionando 

indices elevados de umidade relative. 

A analise por amostragem esta representada na Tabela 5, onde verifica-se 

o efeito significative da influencia do periodo de armazenamento no grau de 

umidade das sementes, quando armazenadas em embalagens de papel 

multifoliado e polietileno, e quando escarificadas ou nao com acido sulfurico. 

Observa-se na Tabela 5, que o primeiro periodo de armazenamento nao 

apresentou diferenc;;as estatisticas entre as embalagens. Nos demais periodos as 
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embalagens de papel multifoliado e polietileno se diferenciaram 

significativamente, caracterizando desta maneira as diferenc;:as a resistencia de 

troca de vapor d'agua entre as embalagens. 0 emprego de embalagens 

impermeaveis a umidade na conserva98o prologanda de sementes e 

recomendada por POPINIGIS (1977), quando o grau de umidade inicial for 

baixo. 

Tabela 5. Porcentagens do grau de umidade das sementes de Brachiaria 

brizantha, para os tratamentos escarifica98o e embalagem em fun98o 
do perfodo de armazenamento em condic;:oes de ambiente natural de 
Campinas/SP. 

Perfodo 
(meses) 

Grau de umidade (%) 

Tratamentos 
Escarifica98o Embalagem 

Sem Com Papel Polietileno 
2 9,9 A 9,9 A 9,9a 9,9a 
4 9,9 A 9,9 A 9,9 a 9,8 b 
6 10,7A 10,58 11,2a 9,9b 
8 10,7A 10,68 11,7a 9,6b 
10 11,2 A 10,9 8 11,8a 10,3b 
12 11,2 A 11,0 8 11,8 a 10,4 b 

Medias seguidas de letras minusculas na horizontal servem para comparac;:Oes 
entre embalagens e diferem entre si pelo teste de Tukey (5%). 
Medias seguidas de letras maiusculas na horizontal servem para comparac;:Oes 
entre escarifica98o e diferem entre si pelo teste de Tukey (5%). 

0 aspecto qualidade ocupa grande espac;:o na comercializa98o de qualquer 

produto nos dias atuais. As sementes representam uma fatia deste mercado. 0 

uso de uma embalagem adequada na conserva98o das sementes preservara sua 

qualidade. Na escolha da embalagem deve-se levar em considera98o as 

condic;:oes climaticas sob as quais as sementes vao permanecer armazenadas, 

caracterfsticas mecimicas e disponibilidade no comercio. Nos dias atuais outro 

ponto importante a ser observado e com relac;:ao ao meio ambiente, pois muitas 

embalagens sao reciclaveis, mas nao sao recicladas. 
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Os graus de umidade das sementes escarificadas e sem escarificagao, 

como demonstrado na Tabela 5, apresentaram diferengas significativas ap6s seis 

meses de armazenamento, embora numericamente os valores fossem pr6ximos. 

Observa-se que houve uma estabilizagao no grau de umidade das sementes no 

transcorrer do periodo de armazenamento. As sementes escarificadas 

apr'eserifaram valores numericos inferiores no grau de umidade. Contrario a estes 

resultados, PREVIERO eta/. (1996c), na determinagao de isotermas de adsorgao 

e desorgao para sementes de B. brizantha, sem e com escarificagao acida, 

observaram que a umidade de equilibria das sementes escarificadas sempre 

foram superiores as sem escarificag§o, tanto no processo de adsorgao como no 

de desorgao. A agao da escarificagao, provocada pelo acido sulfurico, pode ter 

favorecido esta diferenga, uma vez que se removeu parte dos envolt6rios (palea, 

lema e glumas) das sementes, facilitando as trocas de vapor d'agua. 

Observa-se na Tabela 6 o efeito significative da escarificagao acida e das 

embalagens de papel multifoliado e polietileno no grau de umidade das sementes. 

0 emprego da embalagem de papel nao proporcionou diferengas no conteudo de 

agua das sementes, quer seja com ou sem escarificagao. A permeabilidade do 

papel permitiu a troca de vapor d'agua, ocasionando a umidade de equilibria das 

sementes como meio. A resistencia a troca de vapor d'agua nas embalagens de 

polietileno mostrou um efeito significative no porcentual do grau de umidade das 

sementes, com e sem escarificagao acida. 

Tabela 6. Porcentagens do grau de umidade das sementes de Brachiaria 
brizantha, em fungao da escarificagao acida e da embalagem. 

Grau de umidade (%) 

Embalagem 
Sem escarificagao Com escarificagao 

Papel 11 , 1 A a 11 , 1 A a 
Polietileno 10,1 A b 9,9 8 b 

Medias seguidas de tetras maiusculas distintas na horizontal diferem entre si pelo 
teste de Tukey (5%). 
Medias seguidas de tetras minusculas distintas na vertical diferem entre si pelo 
teste de Tukey (5%). 
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As sementes sem e com escarificat;:ao acida apresentaram diferent;:as 

significativas nos graus de umidade, quando se empregou embalagens de papel 

multifoliado e polietileno. As diferent;:as foram proporcionadas pelas diferentes 

permeabilidades das embalagens a troca de vapor d'agua (Tabela 6). 

Verifica-se na Tabela 7 as diferent;:as significativas no porcentual do grau 

de limidade das sementes, em funt;:ao da escarificat;:ao acida e da aplicat;:ao do 

fungicida, embora com valores numericamente pr6ximos. As diferent;:as 

significativas sao observadas quando da aplicat;:ao do fungicida nas sementes, 

sem e com escarificat;:ao acida, e nas sementes escarificadas com a aplicat;:ao 

ou nao do fungicida. 

A remot;:ao das glumas e glumelas, ocasionada pelo uso do acido sulfUrico, 

permitiu uma maior exposit;:ao das cari6pses ao fungicida, possivelmente 

causando as diferent;:as encontradas nas sementes com escarificat;:ao acida. 

Embora nao tenha sido determinado o teor de agua do fungicida, pressupoe-se 

que o mesmo estivesse com umidade inferior ao das sementes e na estabilizat;:ao 

da umidade as sementes cederam agua. 

Tabela 7. Porcentagens do grau de umidade das sementes de Brachiaria 

brizantha, em funt;:ao da escarificat;:ao acida e da aplicat;:ao de 
fungicida. 

Grau de umidade (%) 

Fungicida 
Sem escarificat;:ao Com escarificat;:ao 

Nao 10,6 A a 10,6 A a 
Sim 10,6 A a 10,4 B b 

Medias seguidas de tetras maiusculas distintas na horizontal diferem entre si pelo 
teste de Tukey (5%). 
Medias seguidas de tetras minusculas distintas na vertical diferem entre si pelo 
teste de Tukey (5%). 

Verifica-se na Tabela 8 o efeito significative nos graus de umidade das 

sementes, em funt;:ao das umidades iniciais derivados do emprego da 

escarificat;:ao acida e de embalagens de papel multifoliado e polietileno. A analise 
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de regressao foi significativa, apresentando coeficientes de determina~ao 

{R2
) de 1,0. 

Tabela 8. Porcentagens do grau de umidade das sementes de Brachiaria 

brizantha, para os tratamentos escarifica~o e embalagem, em 
fun~o dos graus de umidade iniciais. 

Umidade (%) 

13-14 
10-11 
6-7 

Grau de umidade (%) 

Tratamentos 
Escarifica~o Embalagem 

Sem Com 
12,7 A 12,6 B 
10,8 A 10,6 B 

8,3 A 8,3 A 

Papel 
11,8 b 

11,2 a 
10,2 a 

Polietileno 
13,4 a 
10,3 b 
6,4 b 

Flinear * * * * 
Fquadratico * * * * 
R2 1,0 1,0 1,0 1,0 
Medias seguidas de tetras maiusculas na horizontal servem para compara<;:Qes 
entre escarifica~ao e diferem entre si pelo teste de Tukey (5%). 
Medias seguidas de tetras minusculas na horizontal servem para compara~oes 
entre embalagens e diferem entre si pelo teste de Tukey (5%). 

Os graus de umidade das sementes, sem e com escarifica~o, 

apresentaram as mesmas tendencias nos tres nfveis de umidades. Observa-se 

que as sementes ganharam ou perderam agua em fun~o das umidades iniciais. 

Os ajustes de 13-14% e 10-11% apresentaram diferen~s estatfsticas para as 

sementes com e sem escarifica~o acida, embora com valores numericamente 

pr6ximos. 

Verifica-se na Tabela 8 os efeitos significativos das diferentes umidades, 

quando se empregou embalagens de papel e polietileno. A permeabilidade da 

embalagem de papel permitiu a estabiliza~o das umidades iniciais. Observa-se 

que o valor do porcentual de agua das sementes com grau de umidade inicial de 

13-14% foi superior aos das sementes com grau de umidade inicial de 6-7%, 

evidenciando-se o fenomeno da histerese. As embalagens de polietileno 

mantiveram os graus de umidade iniciais, demonstrando boa resistencia a troca 

de vapor d'agua como meio. 
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Levando-se em considerayao as condigoes climatol6gicas de uma 

determinada regiao, o emprego de embalagens resistentes a troca de vapor 

d'agua e uma caracterfstica importante na conservayao de sementes. A secagem 

caracteriza urn importante papel no uso dessas embalagens. 

A umidade relativa do ar, no interior das embalagens de polietileno sofrera 

influencia das sementes que apresentarem urn grau de umidade elevado. As 

sementes, pela respirayao, liberam agua para o meio, desta maneira aumentam a 

umidade relativa da embalagem, buscando o equilfbrio as sementes vao se 

ajustar a nova umidade. 

4.3. Germina9ao 

0 coeficiente de variayao da variavel germinayao foi de 17,28% para as 

parcelas e 18,38% para as sub-parcelas. 

Verifica-se na Figura 4 os efeitos significativos do perfodo de 

armazenamento, no poder germinative das sementes com diferentes umidades 

iniciais. A redugao no poder germinative das sementes com umidade inicial de 

13-14% pode ser observada desde o infcio do armazenamento. A elevada 

umidade ocasionou maier reduyao na viabilidade, em comparayao com as 

umidades de 6-7 e 10-11%. 

As sementes com umidade inicial de 13-14% tiveram seu metabolismo 

ativado devido a intensificagao do processo respirat6rio. Tais condigoes sao as 

mesmas do infcio do processo germinative, mas nao havendo outros fatores que 

estimulem a germinayao (agua e temperatura), as sementes se deterioram na 

proporgao em que suas atividade metab61icas foram incentivadas. 

Observa-se que as sementes com graus de umidade de 10-11% e 6-7% 

foram se deteriorando no transcorrer do armazenamento, embora em proporgoes 

menores do que aquelas com umidade de 13-14%. A perda do poder germinative 

entre o primeiro e o ultimo perfodos de armazenamento nas umidades iniciais de 

13-14%, 10-11% e 6-7% foram, respectivamente, de 58%, 32% e 23%. 
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Figura 4. Porcentagens de germinac;:Bo das sementes de Brachiaria brizantha, com 
diferentes graus de umidade iniciais, armazenadas em condiy6es de 
ambiente natural de Campinas/SP. 

0 armazenamento em condigoes adequadas constitui uma etapa 

importante para a manutenc;:Bo da qualidade fisiol6gica inicial da semente. Varios 

autores, entre eles PELL & PRODONOFF (1971), MARCOS & GROTH (1990) e 

LOPES eta/. (1983), trabalhando, respectivamente, com sementes de Panicum 

maximum, Brachiaria decumbens e Pennisetum americanum, concluiram que no 

armazenamento em condigoes nao controladas, as variay6es de temperatura e 

umidade relativa contribuiram para a redugao da qualidade fisiol6gica das 

sementes. 

A qualidade das sementes no final de urn periodo de armazenamento, 

normalmente e inferior a inicial. A deteriorac;:Bo das sementes e verificada mesmo 

sob as melhores condigoes de armazenamento. 

Pelas condiy6es climatol6gicas citadas no item 4.1, a regiao de Campinas 

se caracteriza por apresentar urn born potencial para o armazenamento dessas 



41 

sementes. Alem deste ambiente ideal, sao necessarias outras condig6es basicas 

para conservayao das sementes, entre elas o grau de umidade inicial, conforme 

demonstram os resultados obtidos. 

Na Tabela 9 observam-se os efeitos significativos das umidades iniciais de 

13-14%, 10-11% e 6-7% na germinayao das sementes submetidas aos diferentes 

per!odos de armazenamento. No segundo e quarto meses de armazenamento os 

diferentes graus de umidade nao influenciaram a porcentagem de germinayao das 

sementes. Numericamente, no entanto, no segundo e quarto meses, as sementes 

com o nfvel de umidade de 13-14% apresentaram indices menores, devido a 

elevada umidade inicial. 

A influencia dos diferentes niveis de umidade no poder germinative das 

sementes e evidenciado a partir do sexto mes de armazenamento, onde se 

observa que o poder germinative aumentou na proporyao que o conteudo de 

agua das sementes diminuiu. 

Tabela 9. Porcentagens de germinayao das sementes de Brachiaria brizantha, 
com diferentes graus de umidade iniciais, em fungao do perfodo de 
armazenamento, em condi<;:Oes de ambiente natural de Campinas/SP. 

Germinayao (%) 

Umidade (%) Periodo de armazenamento (meses) 
2 4 6 8 10 12 

13-14 60,3 53,5 40,3 36,3 25,8 25,1 
10-11 67,3 61,6 54,3 56,7 54,7 45,8 
6-7 67,5 65,0 61,6 63,8 54,5 52,0 

Flinear ns ns * * * * 

Fquadratico ns ns ns ns ns ns 
R2 0,99 0,97 0,81 0,95 

A secagem das sementes proporcionou os maiores indices de germinayao 

durante todo o periodo de armazenamento. 0 tempo de secagem ao sol foi de 

tres dias e segundo HOPKISON & ENGLISH (1982), neste periodo obtem-se 

sementes de boa qualidade. Os autores observaram, ainda, que a secagem 

rapida ao sol de sementes de Brachiaria decumbens com elevada umidade inicial 

reduziu sua viabilidade. 
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Secagens realizadas por FAVORETTO & RODRIGUES (1980) e MACEDO 

eta/. (1987), em sementes de Panicum maximum Jacq., e Andropogon gayanus e 

Brachiaria decumbens, respectivamente, demonstraram que a secagem a sombra 

de sementes com elevado grau de umidade, favoreceu a viabilidade, que pode, 

ainda, ser complementada ao sol, ap6s as sementes atingirem urn grau de 

uniidade em tomo de 12%. 

A secagem natural das sementes e bastante dependente das condigoes 

atmosfericas. Durante a secagem as condigees foram favoraveis, nao ocorrem 

chuvas durante o periodo e as medias da umidade relativa e da temperatura do ar 

foram respectivamente de 64% e 20°C. 

Observa-se na Figura 5 que o efeito da escarifigao acida foi significative no 

porcentual germinative das sementes durante o periodo de armazenamento. As 

sementes, apresentaram urn decrescimo no poder germinative no transcorrer do 

armazenamento, mais acentuado nas sementes com escarificagao acida. 
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Figura 5. Porcentagens de germinagao das sementes de Brachiaria brizantha, sem 
e com escarificagao acida, armazenadas em condigoes de ambiente 
natural de Campinas/SP. 
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Observa-se na Tabela 10 a analise dos periodos de armazenamento, nos 

tratamentos escarificayao e embalagem. A escarificayao acida foi significativa no 

quarto e decimo meses de armazenamento, quando as sementes escarificadas 

apresentaram porcentual germinative inferior as nao escarificadas. Os 

porcentuais de germinayao foram numericamente inferiores nas sementes 

escarificadas, nos diferentes periodos de armazenamento. As sementes 

escarificadas apresentaram, de maneira consistente, maior perda de viabilidade, 

pois a a<;:ao do acido sulfurico removeu parte dos envolt6rios (palea, lema e 

glumas) das sementes, contribuindo possivelmente no processo de deteriora<;:ao. 

Contrario aos resultados aqui obtidos, varios autores, entre eles LAGO 

(1974), USBERTI eta/. (1995) e MARTINS & LAGO (1995), pesquisaram o efeito 

da escarifica<;:ao acida no porcentual germinative de sementes de Brachiaria 

brizantha e encontraram efeitos favoraveis na aplicayao deste acido. 

Tabela 10. Porcentagens de germinayao das sementes de Brachiaria 

brizantha, nos tratamentos escarificayao e embalagem, em funyao 
do periodo de armazenamento em condi<;:Oes de ambiente natural de 
Campinas/SP. 

Periodo 
(meses) 

Germina<;:ao (%) 

T ratamentos 
Escarificayao Embalagem 

Sem Com Papel Polietileno 

2 64,2 a 65,9 a 65,5 A 64,6 A 
4 63,9 a 56,2 b 60,3 A 59,8 A 
6 52,6 a 51,5 a 54,8 A 49,2 A 
8 52,8 a 51,8 a 56,7 A 47,8 B 
10 48,8 a 41,1 b 44,8 A 45,1 A 
12 42,9 a 38,9 a 44,6 A 37,3 B 

Medias seguidas de letras minusculas servem para comparayao entre 
escarificayao e quando distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (5%). 
Medias seguidas de letras maiusculas servem para comparayao entre 
embalagens e quando distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (5%). 

Vale ressaltar que a escarificayao acida nas sementes em estudo foi 

desenvolvida em escala comercial e os autores referenciados realizaram a 
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escarificayao em laborat6rio. A importancia de outras pesquisas relacionando 

estas praticas sao necessarias, assim, para que os resultados sejam mais 

comparatives. 

0 uso de embalagens de papel e polietileno resultou em diferen~as 

estatisticas no porcentual germinative das sementes no oitavo e decimo segundo 

meses de anmazenamento, conforme observa-se na Tabela 10. Verifica-se, com 

exceyao do segundo mes de armazenamento, que em todos os outros, mesmo 

naqueles onde nao houve diferen~s significativas, os porcentuais de germinayao 

das sementes acondicionadas em sacos de polietileno foram numericamente 

inferiores aquelas embaladas em sacos de papeL A resistencia a troca de vapor 

d'agua das embalagens de polietileno proporcionou condi<;:Oes desfavoraveis a 

conservayao das sementes, contribuindo desta maneira na perda da viabilidade. 

Conforme observa-se na Tabela 11 o uso de embalagens de polietileno, 

em funyao das umidades iniciais, apresentou efeito significative no porcentual 

germinative das sementes. Os resultados apresentados estao relacionados com a 

umidade inicial das sementes e a permeabilidade da embalagem. 

0 microambiente proporcionado pelo uso da embalagem de polietileno, 

resistente a troca de vapor d'agua como meio e as umidades iniciais de 13-14%, 

podem ter contribuido para acelerar a atividade respirat6ria das sementes, 

resultando num aumento da temperatura devido a liberayao de energia na fonma 

de calor. Sob estas condi~oes, a umidade relativa pode ter sido modificada e, de 

forma natural, as sementes buscaram urn novo equilibria higrosc6pico, acelerando 

ainda mais sua atividade respirat6ria e em conseqOencia a deteriorayao. 

Paralelamente a estas condi~oes, a atividade dos microorganismos presentes nas 

sementes tambem e acelerada (CARVALHO & NAKAGAWA, 1979). 

Em condi~oes atmosfericas com altas umidades relativas e temperaturas, 

o uso de embalagens permeaveis a umidade, podera ser menos prejudicial as 

sementes, pois perm item a troca de vapor d'agua como ambiente. 

Observa-se que na embalagem de polietileno, os porcentuais de 

germinayao foram de 57,7% e 63,3% para as umidades iniciais de 10-11% e 6-
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7%, respectivamente (Tabela 11 ). As sementes secas armazenadas nestas 

embalagens, mantiveram indices de germinayao superiores aos da umidade de 

13-14%, indicando que o processo respirat6rio das sementes foi baixo, 

conservando a qualidade. As sementes com umidade inicial de 6-7% passaram 

por processo de secagem para reduzir o grau de umidade. Verifica-se que o 

porcentual germinative sob estas condic;:oes apresentou valores superiores, 

evidenciancj() que quanto menor o grau de umidade das sementes, menor sera o 

processo respirat6rio, mantendo dessa maneira a qualidade. 

Tabela 11. Porcentagens de germinayao das sementes de Brachiaria brizantha, 

em funyao dos nfveis de umidade nas diferentes embalagens. 

Umidade (%) 

13-14 
10-11 
6-7 

Papel 
49,6 a 
55,7 a 

58,1 a 

Germinac;:ao (%) 

Embalagem 
Polietileno 

30,8 b 

57,7 a 
63,3 a 

Flinear ns * 
Fquadratico ns ns 
R

2 0,92 
Medias seguidas de letras minusculas distintas na horizontal diferem entre si pelo 
teste de Tukey (5%) 

Verifica-se na Tabela 11 que as sementes com diferentes umidades 

iniciais, acondicionadas em papel multifoliado, nao apresentaram diferenc;:as 

significativas quanto a germinayao, uma vez que a permeabilidade da embalagem 

permitiu a estabilizayao do grau de umidade das sementes com as condic;:oes do 

armazem. Observa-se que numericamente o porcentual germinative das 

sementes apresentou diferenc;:as, demonstrando que as umidades iniciais podem 

influenciar a conservac;:ao das sementes. 

Na analise individual dos diferentes graus de umidade iniciais, em funyao 

das embalagens de papel multifoliado e polietileno, observa-se que houve 

diferenc;:a estatfstica no porcentual germinative das sementes, na umidade inicial 

de 13-14%. A permeabilidade das embalagens proporcionou esta diferenc;:a, uma 



vez que o polietileno se mostrou resistente a troca de vapor d'agua com o meio, 

ocasionando o processo de deteriorayao. 

Observa-se na Figura 6 que as embalagens de papel multifoliado e 

polietileno exerceram efeito significativo no porcentual germinativo das sementes, 

que decresceu durante o periodo de armazenamento. 
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Figura 6. Porcentagens de germinayao das sementes de Brachiaria brizantha, 
armazenadas em embalagens de papel multifoliado e polietileno em 
condi<;:6es de ambiente natural,em Campinas/SP. 

4.4. Teste de tetraz61io 

Atraves do teste de tetraz61io foi possivel avaliar a viabilidade das 

sementes remanescentes do teste de germinayao, classificando-as em viaveis e 

nao viaveis (mortas). As sementes viaveis foram somadas ao porcentual de 

plantulas normais do teste de germinagao. 

Observa-se nas Figuras 7 e 8 as perdas de viabilidade e vigor das 

sementes no transcorrer do periodo de armazenamento, com as diferentes 
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umidades iniciais e com e sem escarificagao acida. As diferengas observadas 

entre a viabilidade e vigor no segundo e quarto meses de armazenamento, deixa 

clara que as sementes apresentavam dormencia neste periodo, uma vez que o 

teste de tetraz61io nao foi realizado nas sementes remanescentes no teste de 

vigor. As condigoes do teste eram favoraveis para que ocorresse a germinagao, 

mas mesmo sendo viaveis deixaram de germinar, confirmando a ocorrencia de 

dorm.encia~ .. Tais consiclerag5es vem de acordo com as definig6es de ROBERTS 
--- ----"-"d--

(1972) e CARVALHO & NAKAGAWA (1979). 0 fenomeno da dormencia e uma 

caracteristica marcante das sementes de gramineas forrageiras. 
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Figura 7. Perdas de viabilidade e vigor das sementes de Brachiaria brizantha, com 
diferentes graus de umidade iniciais, armazenadas em condigoes de 
ambiente natural de Campinas/SP. 
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Observa-se que no sexto mes de armazenamento as sementes ja nao 

apresentavam dormencia, uma vez que os porcentuais de vigor acompanharam os 

de viabilidade. Trabalhando com sementes de Brachiaria decumbens, GROF 

(1968) e WHITEMAN & MENDRA (1982) observaram que o periodo de 

armazenamento favoreceu, de forma natural, a superayao da dormencia das 

sementes. 

0 mecanisme de dormencia se manifesta de forma particular para cada 

especie e muitas pesquisas ja foram e estao sendo desenvolvidas sabre este 

assunto. A compreensao do mecanisme que envolve este fenomeno e de grande 

importancia para a tecnologia de sementes, uma vez que atraves destes 

conhecimentos poderao ser desenvolvidos metodos para a sua superayao. 

Do ponto de vista ecol6gico, muitas especies desenvolveram o seu 

mecanisme de defesa atraves da dormencia. A degrana e a desuniformidade na 

maturayao sao caracteristicas das sementes de Brachiaria brizantha. 0 periodo 

que compreende a degrana das sementes e caracterizado por poucas chuvas e 

se estas sementes permanecessem no solo, algumas poderiam ate germinar, 

mas nao encontrariam condi¢es climaticas favoraveis ao desenvolvimento da 

plantula/planta, e certamente sucumbiriam. Excedendo este periodo de baixo 

indice pluviometrico as sementes encontrariam condi¢es adequadas para o seu 

desenvolvimento, o que vem de acordo com as observagoes de KOLLER (1972). 

0 periodo compreendido entre a colheita e a quebra da dormencia das 

sementes na Natureza, corresponde ao observado nas sementes em estudo, 

uma vez que a colheita foi realizada em junho e a superagao natural da 

dormencia ocorreu entre os meses de novembro e dezembro. Neste perfodo, tem 

inicio a implantayao de campos de produyao de sementes de Brachiaria brizantha, 

que favorecidos pelo aumento hfdrico encontraram condigoes favoraveis ao seu 

desenvolvimento. 
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Figura 8. Perdas de viabilidade e vigor em sementes de Brachiaria brizantha, sem 
e com escarificayao acida, armazenadas em condi96es de ambiente 
natural de Campinas/SP. 

4.5. Envelhecimento acelerado 

0 coeficiente de varia9ao da variavel envelhecimento acelerado (vigor) foi 

de 20,88% para as parcelas e 25,06% para as sub-parcelas. 

Verifica-se na Figura 9 os efeitos significativos do periodo de 

armazenamento sobre o vigor das sementes, em funyao das diferentes umidades 

iniciais. Observa-se que a umidade inicial de 13-14% proporcionou reduyao 

progressiva no vigor das sementes, no transcorrer do armazenamento, pois, 

certamente a elevada umidade das sementes contribuiu na deteriorayao. Nas 

umidades iniciais de 10-11% e 6-7%, observa-se que as sementes no sexto e 

oitavo meses de armazenamento apresentaram os maiores indices de vigor. 

Como ja foi discutido no item 4.4, neste periodo as sementes apresentaram 

dormencia. 0 periodo de armazenamento contribuiu, naturalmente, na superayao 

da dormencia das sementes, confirmando que este mecanismo e mais acentuado 

nas sementes recem-colhidas. 
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Figura 9. Porcentagens de envelhecimento acelerado (vigor) das sementes de 
Brachiaria brizantha, com diferentes graus de umidade iniciais, 
armazenadas em condigoes de ambiente natural de Campinas/SP. 

Assim como no teste de germinagao, a secagem das sementes ate a 

umidade de 6-7% prorporcionou os maiores porcentuais de vigor durante o 

armazenamento, conforme observa-se na Figura 7. Os resultados demonstram a 

importancia da pratica da secagem das sementes a nfveis adequados, para que 

elas permanegam viaveis por urn maior perfodo de armazenamento. 

Observa-se na Tabela 12 os efeitos significativos das umidades iniciais 

de 13-14%, 10-11% e 6-7% nos diferentes perfodos de armazenamento. Na 

primeira amostragem os diferentes graus de umidade nao influenciaram o vigor 

das sementes. Observa-se que quanto menor o grau de umidade inicial, maior foi 

o vigor das sementes. Os resultados obtidos nos diferentes perfodos, nos mostra 

a importancia do conhecimento do grau de umidade inicial das sementes, pois, o 

mesmo exercera grande influemcia na qualidade das sementes, durante todo o 

perfodo de armazenamento. 



51 

Tabela 12. Porcentagens de envelhecimento acelerado (vigor) das sementes 
de Brachiaria brizantha, com diferentes graus umidade iniciais, em 
fun98o do perfodo de armazenamento em condic;oes de ambiente 
natural em Campinas/SP. 

Vigor(%) 

Umidade (%) Perfodo de armazenamento (meses) 
2 4 6 8 10 12 

38,7 42,1 36,6 28,7 13-14 

........................... 10~1J 
6-7 

44,4 

.46,8 
48 

. 49A 52J 52,9 .. 47J 

25,3 

43,3 
53,5 

Flinear 
Fquadratico 
Rz 

ns 
ns 

57,3 62,9 64,8 52,2 
* 

ns 
1,0 

* 

ns 
0,99 

* 
ns 

0,99 

* 

ns 
0,95 

* 

ns 
0,99 

Observa-se na Figura 1 0 o efeito significative da escarifica98o acida no 

porcentual de vigor das sementes, durante o perfodo de armazenamento. As 

sementes sem escarifica98o, no sexto mes de armazenamento ja nao 

apresentavam dormencia, uma vez que houve um aumento significative no 

porcentual de vigor. 0 mecanisme de dormencia tambem foi verificado nas 

sementes com escarifica98o, embora caracterizado por valores numericamente 

menores. A deteriora98o das sementes foi observada no transcorrer do perfodo 

de armazenamento. 
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Figura 10. Porcentagens de envelhecimento acelerado (vigor) das sementes 
de Brachiaria brizantha, sem e com escarifica9ao acida, arrnazenadas 
em condiyaes de ambiente natural em Campinas/SP. 

Verifica-se na Tabela 13 o porcentual de vigor das sementes, em funyao 

do efeito da escarificayao acida nos diferentes perfodos de armazenamento. 

Observa-se que, no sexto, oitavo e decimo meses de armazenamento houve 

diferenyas estatfsticas no porcentual de vigor, quando do uso ou nao da 

escarificayao acida. As sementes sem escarificayao apresentaram em todos os 

perfodos, com exceyao do primeiro, porcentuais de vigor numericamente 

superiores aquelas com escarificayao. A injuria provocada nas sementes pela 

escarificayao acida, contribuiu para o processo deteriorative e consequentemente 

a perda de vigor. 

Em pesquisas desenvolvidas por PIRES & NAKAGAWA (1995) e LAGO & 

MARTINS (1995) com sementes de Brachiaria brizantha, os autores conclufram 

que o teste de envelhecimento acelerado teve efeito na supera9ao da 

dormemcia. As diferenyas encontradas podem ser em funyao do tempo de 

exposiyao na camara de envelhecimento, uma vez que as sementes em estudo 
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permaneceram em condigoes de estresse por 36 horas, enquanto que os autores 

utilizaram 60 horas. 

A condigao de estresse, ocasionada pelo teste de envelhecimento 

acelerado, nao foi eficiente para evidenciar diferengas entre a viabilidade e o 

vigor das sementes no transcorrer do armazenamento. 

Tabela 13 . Porcentagens de envelhecimento acelerado (vigor) das sementes 
de Bracfuam:Fmizafffffa; com e sem escariTrcaga6 · acroa;-'efrr fungao 
do periodo de armazenamento em condigoes de ambiente natural 
de Campinas/SP. 

Vigor(%) 

Escarifica<;:ao Periodo de armazenamento (meses) 
2 4 6 8 10 12 

Sem 45,9 a 51,4 a 56,4 a 55,7 a 48,7 a 41,9 a 
Com 46,9 a 45,5 a 48,7 b 47,1 b 36,6 b 39,4 a 

Medias seguidas de letras minusculas distintas na vertical diferem entre si pelo 
teste de Tukey (5%). 

Observa-se na Tabela 14 o efeito significative do acondicionamento das 

sementes em embalagens de papel multifoliado e de polietileno sobre o vigor das 

sementes com diferentes umidades iniciais. As sementes acondicionadas em 

sacos de papel multifoliado, devido a permeabilidade da embalagem, tiveram 

seus graus de umidade estabilizados com as condigaes do ambiente, conforme 

os dados apresentados na Tabela 8. Verifica-se que mesmo com a estabiliza<;:ao 

do grau de umidade, os porcentuais de vigor foram superiores nas sementes 

submetidas a secagem. 

A resistEmcia a troca de vapor d'agua ocasionada pelas embalagens de 

polietileno, proporcionou as diferengas nos porcentuais de vigor entre os niveis 

de umidade. Conforme ja discutido no item 4.3, o processo respirat6rio das 

sementes e intensificado com o aumento do grau de umidade. Sob estas 

condigoes, pode-se verificar que as sementes com grau de umidade inicial de 13-

14% tiveram seu metabolismo ativado, acelerando a deteriora<;:ao. 
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Verifica-se que a umidade inicial de 13-14% apresentou na analise 

individual diferengas estatfsticas nos porcentuais de vigor (Tabela 14). A 

permeabilidade das embalagens proporcionou esta diferenya, uma vez que a 

embalagem de polietileno se mostrou resistente a troca de vapor d'agua com o 

meio, contribuindo no processo deteriorative. 

~-···-~-~-~~Tabela 1~~ de envefliecimehfo aceleradO (vrgor) das sementes ae~~~ 

Brachiaria brizantha, em funyao dos graus de umidade iniciais nas 
diferentes embalagens. 

Umidade (%) 

13-14 
10-11 
6-7 

Papel 

43,8 a 
47,0 a 
55,3 a 

Vigor(%) 

Embalagem 
Polietileno 

28,1 b 
50,3 a 
57,6 a 

Flinear * * 

Fquadratico ns ns 
~ Q~ 0,00 
Medias seguidas de letras minusculas distintas na horizontal diferem entre si pelo 
teste de Tukey (5%). 

4.6. Fungos identificados 

Na analise sanitaria foram identificados os seguintes fungos dos 

g€meros: Alternaria, Aspergillus, Chaetomium, Cladosporium, Curvularia, 

Drechslera, Epicoccum, Fusarium, Myrothecium, Nigrospora, Penicillium, Phoma, 

Rhyzopus e Trichoderma. 

4.6.1. Fungos de armazenamento 

Observou-se que os fungos de armazenamento tiveram incidencia pouco 

expressiva e a analise de variancia nao revelou diferenyas significativas entre 
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tratamentos e perfodos de armazenamento. Os gemeros que constituiram a flora 

fungica das sements foram Aspergillus e Penicillium. 

Para que os fungos de armazenamento se desenvolvam e necessaria que 

o grau de umidade das sementes esteja em equilfbrio com uma umidade relativa 

acima de 70%. Dentre outros fatores, a media da umidade relativa de 69,25% 

registrada durante o perfodo de armazenamento, pode ter influenciado na baixa 

A umidade de equilfbrio pode ser um parametro para se conhecer quais 

sao os fungos associados as sementes numa determinada umidade relativa. 

Pesquisas tem mostrado que para a sobrevivencia dos fungos de armazenamento 

e necessaria um mfnimo de umidade relativa, variando de especie para especie 

(PUZZI, 1986). 

4.6.2. Fungos de campo 

Conforme se observa na Tabela 15 os coeficientes de varia98o 

experimental dos fungos de campo apresentaram valores elevados, podendo ser 

considerado normal, em se tratando de trabalhos de pesquisa sobre incidencia de 

fungos, conforme DIAS (1990). 

Tabela 15. Coeficientes de varia98o experimental dos fungos de campo. 

C. V. (%) 

Parcela 
Sub-parcela 

Drechslera 

6,23 
26,76 

Fun 

Fusarium 

22,30 
48,18 

OS 

Phoma 

2,14 
27,98 

Curvularia 

21,95 
32,27 

Sementes com alto grau de umidade, em equilfbrio com a umidade relativa 

entre 90- 100%, sao condi<;Oes que favorecem o desenvolvimento de fungos de 

campo. 
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0 metoda de colheita por varredura, normalmente utilizado para sementes 

de Brachiaria brizantha, favorece a contaminayao pelos fungos presentes. A 

permanencia das sementes no solo proporcionou uma condiyao ideal de 

sobrevivencia dos fungos identificados. 

Os fungos patogenicos identificados podem ter se associado com as 

sementes, colonizando-as internamente, ficando na forma micelio dormente, ou 

COQ)Q. fl~OS. cootaminando-as ....• S''.PS'rfiCialmente .£sta .. assQJ::j~ao pode .ge... ····· 

apresentar de uma ou mais formas nas sementes. 0 metoda empregado para 

identifica~ao dos fungos nao permitiu esclarecer que tipo de associa~ao foi 

estabelecida entre o pat6geno e as sementes. 

4.6.2.1. Drechslera spp. 

Observa-se na Figura 11 que a incidencia do fungo do genera Drechslera 

foi significativa no transcorrer do periodo de armazenamento em fun~ao das 

umidades iniciais de 6-7%, 10-11% e 13-14%. Verifica-se que na umidade de 13-

14% houve urn decrescimo mais acentuado na incidencia do fungo, 

principalmente, quando comparado com as demais umidades. 
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Figura 11. Porcentagens de Drechslera spp. em sementes de Brachiaria brizantha, 

com diferentes graus de umidade iniciais, armazenadas em condig6es 
de ambiente natural de Campinas/SP. 

A umidade relativa media de 69,25% durante o perfodo de armazenamento, 

e os graus de umidade iniciais de 6-7% e 10-11% favoreceram a longevidade do 

fungo nas sementes. Embora nao determinado, pressup6e-se que o processo 

respirat6rio sob estas condig6es foi baixo, devido a umidade das sementes. As 

estruturas dos fungos presentes na superffcie das sementes foram recuperados 

na analise sanitaria. 

0 processo de recuperavao do fungo nas sementes com umidade iniciais 

de 13-14% foi verificado no transcorrer do armazenamento. As sementes umidas 

favoreceram o seu desenvolvimento, proporcionando aumento no processo 

respirat6rio. A sobrevivencia do fungo sofreu influencia das condig6es climaticas 

registradas no perfodo de armazenamento, principalmente da umidade relativa. 

Uma vez que a media registrada no perfodo foi 69,25% e, para o seu 

desenvolvimento, e necessaria umidade relativa mais elevada, tal situavao pode 

explicar a diminuigao da incidencia ocorrida no perfodo de armazenamento. 
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Na Tabela 16 verifica-se as porcentagens de incidencia do fungo nas 

sementes, em funyao do periodo de armazenamento. Na analise individual, a 

regressao foi significativa em todos os periodos amostrados, apresentando 

coeficentes de determinayao (R2) de 1 ,0. Observa-se que o efeito das diferentes 

umidades iniciais apresentou as mesmas tendencias durante as seis 

amostragens. Na umidade inicial de 13-14% a incidencia foi sempre menor. 

Tabela 16. Porcentagens de Drechslera spp. em sementes de Brachiaria 

brizantha, com diferentes graus de umidade iniciais, em funyao do 
periodo de armazenamento em condiy6es de ambiente natural de 
Campinas/SP. 

lncidencia de Drechslera spp. (%) 

Umidade (%) Periodo de armazenamento (meses) 
2 4 6 8 10 12 

13-14 39,3 35,9 32,4 17,0 17,4 14,3 
10-11 50,3 48,3 45,3 30,0 37,2 39,3 
6-7 45,3 46,2 47,3 37,3 38,1 38,4 

Flinear * * * * * * 
Fquadratica * * * ns * * 
R2 1,0 1,0 1,0 0,99 1,0 1,0 

Observa-se na Figura 12 que o perfodo de armazenamento influenciou 

significativamente a incidencia do fungo, nos tratamento com e sem escarificagao 

acida. Nas sementes com escarificayao, a incidencia diminuiu progressivamente 

no transcorrer do armazenamento. Nas sementes sem escarificayao a redugao 

na incidencia do fungo nao foi expressiva no periodo observado. 

A remoyao dos envolt6rios (palea, lema e glumas) das sementes, 

ocasionada pelo uso do acido sulfurico, pode ter favorecido a diferenga da 

incidencia do fungo nas sementes com e sem escarificagao. Como ja 

mencionado, sementes desta especie sao colhidas pelo metodo de varredura. Tal 

condiyao propicia uma grande incidencia de microrganismos. A ayao da 

escarificayao reduziu os fungos presentes nas sementes, proporcionando uma 

erradicayao superficial. PREVIERO et a/. (1996b) analisaram o efeito da 
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escarificac;:ao acida na flora fungica em amostras de cinco lotes de sementes de 

Brachiaria brizantha, verificando que a escarificac;:§o reduziu a incidencia dos 

fungos, principalmente, para o genera Drechslera. Resultados semelhantes 

foram observados por DIAS (1990) com sementes da mesma especie. 
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Figura 12. Porcentagens de Drechslera spp. em sementes de Brachiaria brizantha, 
sem e com escarificac;:§o acida, armazenadas em condic;:oes de 
ambiente natural de Campinas/SP. 

A ac;:§o desinfetante proporcionada pelo uso do acido sulfurico esta 

demonstrada na Tabela 17. Observa-se que em todos os perlodos de 

armazenamento houve diferenc;:as significativas entre as sementes sem e com 

escarificac;:§o. Alem da remoc;:§o das glumas e glumelas, outras causas podem ter 

influenciado na reduc;:ao da flora fungica devido a escarificac;:§o acida, como a 

alterac;:§o do pH ou ate mesmo urn cheque termico nas sementes, ocasionado 

pelo aumento da temperatura no processo de escarificac;:§o. Estudos 

complementares sao necessaries para esclarecer melhor tal pratica. 
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Tabela 17. Porcentagens de Drechslera spp. em sementes de Brachiaria 

brizantha, com e sem escarificayao acida, em funyao do perfodo de 
armazenamento, em condigoes de ambiente natural de 
Campinas/SP. 

lncidencia de Drechslera spp. (%) 

Escarificayao Perfodo de armazenamento (meses) 
2 4 6 8 10 12 

Sem 51,5 a 54,1 a 54,9 a 39,6 a 46,8 a 46,6 a 
... ~..com .38,4.b .32,9b .... 2a,4 . .b t0-,.0-b .. -1~J)b 14,-7ce- -

Medias seguidas de letras minusculas distintas na vertical diferem entre si pelo 
teste de Tukey (5%). 

Observa-se na Tabela 18 as diferengas estatfsticas na incidencia do fungo 

em funyao da escarificagao acida e das embalagens de papel multifoliado de e 

polietileno. Como ja mencionado, a escarificagao acida reduziu a incidencia do 

fungo, observando-se que no emprego de diferentes embalagens os resultados, 

tambem, foram positives. 

Tabela 18. Porcentagens de Drechslera spp. em sementes de Brachiaria 

brizantha, em fungao da escarificayao acida e do tipo de 
embalagem. 

Embalagem 

Papel 
Polietileno 

lncidencia de Drechslera spp. (%) 

Sem escarificayao 

51,3 A a 
46,5 A b 

Com escarificayao 

19,4 B b 
29,5 B a 

Medias seguidas de letras maiusculas distintas na horizontal diferem entre si pelo 
teste de Tukey (5%). 
Medias seguidas de letras minusculas distintas na vertical diferem entre si pelo 
teste de Tukey (5%). 

As sementes sem e com escarificayao apresentaram diferengas 

significativas na incidencia do fungo, quando analisadas individualmente. 

Observa-se que nas sementes sem escarificayao o porcentual de incidencia do 

fungo nas embalagens de polietileno foram menores. Nestas condigoes o 
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processo respirat6rio pode ter sido intensificado, resultando num acumulo 

acentuado de gas carbonico (C02) e no aumento da temperatura, ocasionando 

talvez a redugao do fungo. 

Nas sementes com escarificagao a incidemcia do fungo foi menor na 

embalagem de papel multifoliado, contraria a observada nas sementes sem 

escarificagao. Observa-se que a escarificagao acida reduziu a incidencia do 

eM"'"''. pai()geno,_ e"c.~.P±l!Q<:e'Sso fespirat6rio J\c.fesis~ocia~.troca.G&-

vapor d'agua da embalagem de polietileno influenciou no aumento da incidencia 

do fungo, uma vez que o processo respirat6rio sob estas condiy6es foi 

intensificado, resultando, assim, urn aumento da temperatura devido a liberagao 

de energia na forma de calor, favorecendo o desenvolvimento do fungo. Nas 

condiy6es descritas, observa-se que a incidencia do pat6geno tern uma relagao 

com a atividade metab61ica proporcionada pelo processo respirat6rio, podendo 

ocorrer urn aumento ou diminuigao dos fungos presentes nas sementes. 

Verifica-se na Tabela 19 as diferen<;as significativas no porcentual de 

incidencia do fungo, em fungao da escarificagao acida e da aplicagao do 

fungicida. A agao da escarificagao reduziu a incidencia do fungo, nas sementes 

sem e com a aplicagao de oxicloreto de cobre. Na analise individual das 

sementes sem e com escarificagao acida, o fungicida utilizado mostrou-se 

eficiente na redugao do pat6geno, principalmente, nas sementes sem 

escarificac;:ao. 

Em uma analise comparativa entre os porcentuais apresentados, observa

se que as sementes com escarificagao e sem o tratamento fungicida 

apresentaram uma incidencia de 27,2%, e as sementes sem escarificagao e com 

aplicagao do fungicida uma incidencia de 37,1%. Com base nesses resultados 

verifica-se que a escarificagao acida foi mais eficente do que o fungicida 

oxicloreto de cobre, na redugao da incidencia do pat6geno. PANDY & GUPTA 

( 1984) verificaram que o fungicida oxicloreto de cobre mostrou-se eficiente no 

controle dos fungos associados as sementes de Setaria italica. DIAS (1990) e 

PREVIERO et at. (1996) conseguiram excelentes resultados no controle da 
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incidemcia de fungos do genero Drechslera, com a aplica98o dos fungicidas 

captan, !hiram, iprodione e iprodione + thiram em sementes de Brachiaria 

brizantha escarificadas com acido sulfurico. 

Tabela 19. Porcentagens de Drechslera spp. em sementes de Brachiaria 

brizantha, em fun98o da escarifica98o acida e da aplicagao de 
fungicida. 

lncidencia de Drechslera spp. (%) 

Fungicida 
Sem escarifica98o Com escarifica98o 

Nao 60,8 A a 27,2 8 a 
Sim 37,1 A b 21,6 8 b 

Medias seguidas de letras maiusculas distintas na horizontal diferem entre si pelo 
teste de Tukey (5%). 
Medias seguidas de letras minusculas distintas na vertical diferem entre si pelo 
teste de Tukey (5%). 

Observa-se na Tabela 20 diferengas significativas na incidencia do 

pat6geno nas sementes, em fun98o dos graus de umidade iniciais, derivados dos 

tratamentos sem e com escarifica98o acida, embalagens de papel multifoliado e 

polietileno e da aplica98o ou nao do fungicida. Verifica-se individualmente que, 

em todos os tratamentos, no nivel de umidade inicial de 13-14% a incidencia do 

fungo foi menor, quando comparada com as umidades iniciais de 6-7% e 1 0-11 %. 

Tais resultados estao relacionados com a atividade respirat6ria, em fungao do 

teor de agua das sementes. 

Como ja discutido no item 4.2, a embalagem de papel, em fungao da sua 

permeabilidade, proporcionou a estabilizagao da umidade das sementes com o 

meio. 0 grau de umidade das sementes armazenadas em embalagens de 

polietileno e as condigoes do armazenamento favoreceram a longevidade do 

pat6geno, que foi recuperado na analise sanitaria. Observa-se que a resistencia a 

troca de vapor d'agua da embalagem de polietileno e o conteudo de agua das 

sementes tern uma relagao com a incidencia do pat6geno. A umidade foi mantida 

com o uso dessas embalagens, conforme se verifica na Tabela 8. Nestas 
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condi~oes, a respira~o foi intensificada mesmo nas umidades de 10-11% e 

6-7%, as quais permitiram o desenvolvimento do pat6geno, resultante da 

produ~o de gas carbonico (C02), agua (H20) e energia na forma de calor 

produzida no processo respirat6rio. 

Tabela 20. Porcentagens de Drechslera spp. em sementes de Brachiaria 

····-·-·---~~-·· l>I1~.<31Jft1.<3> €JrT1flJJ:l~Q dQ~.~aJJ.s de .urnidade_lniciais .e .... dos. .... 
tratamentos escarifica~o. embalagem e fungicida. 

lncidencia de Drechs/era spp. (%) 

Umidade (%) 

13-14 
10-11 
6-7 

Escarifica~o 

Sem Com 

41,2 a 10,9 b 

53,8 a 29,7 b 
51,8 a 32,7 b 

Tratamentos 
Embalagem 

Papel Polietileno 

32,8 a 19,4 b 

36,1 b 47,3 a 
37,2 b 47,4 a 

Fungicida 
Nao Sim 

33,4 a 18,7 b 
47,6 a 35,8 b 

51,0 a 33,5 b 
Flinear * * * * * * 

Fquadratico * * ns * * * 
R2 1,0 1,0 0,96 1,0 1,0 1,0 
Medias seguidas de letras minusculas servem para compara~oes individuais dos 
tratamentos (escarifica~o, embalagens e fungicida) e quando distintas diferem 
entre si pelo teste de Tukey (5%). 

Observa-se que nas umidades de 1 0-11 % e 6-7% a incidencia do pat6geno 

foi estatiscamente maier nas embalagens de polietileno quando comparada com a 

de papel, e na umidade de 13-14% os resultados foram contraries (Tabela 20). 

Tal condi~o evidencia que a concentra~ao de gas carbonico (C02), o aumento 

da temperatura e outros fatores resultantes do processo respirat6rio podem 

aumentar ou diminuir a incidencia dos pat6genos presentes nas sementes. 

Estatiscamente, o uso do fungicida reduziu a incidencia do pat6geno nos 

tres nfveis de umidade. Nas sementes tratadas com fungicida o processo 

respirat6rio foi mais baixo, devido a redu~o do pat6geno. 
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4.6.2.2. Fusarium spp. 

Observa-se na Figura 13 os efeitos significativos dos diferentes graus de 

umidade iniciais na incidencia do fungo do genero Fusarium spp. em fun9ao do 

perfodo de armazenamento. A umidade inicial de 10-11% resultou em incidencia 

mais elevada no inicio do armazenamento, quando comparada com as demais. 

Os daqqs obti~FieOO&-mestraram que n8er-~e1enya 

significativa nos tres graus de umidade, com exce9ao do primeiro perfodo, que 

apresentou coeficiente de determina9ao (R2) de 1 ,0. 
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Figura 13. Porcentagens de Fusarium spp. em sementes de Brachiaria brizantha, 
com diferentes graus de umidade iniciais, armazenadas em condi96es 
de ambiente natural de Campinas/SP. 

0 grau de umidade inicial das sementes nao influenciou a recupera9ao do 

pat6geno no transcorrer do armazenamento. A umidade relativa de 69,25% 

registrada no perfodo influenciou a sobrevivencia do pat6geno, uma vez que sua 

viabilidade foi reduzida neste perfodo, pois, como ja comentado, o seu 
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desenvolvimento depende da umidade relativa mais elevada. Provavelmente, o 

declfnio da viabilidade do pat6geno manteria a mesma tendencia se o periodo de 

armazenamento fosse prorrogado. 

Observa-se na Figura 14 que o periodo de armazenamento influenciou 

significativamente a incidencia do pat6geno nas sementes, sem e com 

escarifica«;:ao acida. Nas sementes que receberam o tratamento com acido 

........ ~ .. StJifi!rico,.aredtJc;:aa do pat6geno.fo!.progressi\!~~~~-· 

Alem da ac;:ao da escarifica«;:ao na assepsia superficial das sementes, 

observou-se, tambem, a perda da viabilidade do pat6geno em decorrencia do 

periodo de armazenamento, uma vez que nas sementes sem escarifica«;:ao houve 

uma redu«;:ao do pat6geno neste periodo, embora pouco expressiva. 
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Figura 14. Porcentagens de Fusarium spp. em sementes de Brachiaria brizantha, 
sem e com escarificac;:ao acida, armazenadas em condiy6es de 
ambiente natural de Campinas/SP. 

A Tabela 21 apresenta os resultados para os diferentes periodos de 

armazenamento, nos tratamentos sem e com escarifica«;:ao acida. Observa-se 

que apenas o primeiro periodo nao apresentou diferenc;:as estatisticas entre os 
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tratamentos. No quarto mes de armazenamento, nas sementes sem escarificavao, 

houve um aumento na incidencia do pat6geno, podendo ser em decorrencia do 

metodo de colheita, uma vez que o tempo de permanencia das sementes no solo 

foi ideal para o desenvolvimento de microorganismos. A constituivao dos 

envolt6rios (palea, lema e glumas) das sementes pode ter contribuido para o 

desenvolvimento dos microrganismos presentes, pois na Tabela 17 verifica-se 

~~-~ ~~..Cj.UfLQJJJn9o Qrecesiwa, temMm,. ClPIE'§@otQ'J ''!J1lilli!J1en~ da incid~nci.a ne.s.te 

periodo. Na analise das sementes da mesma especie, PREVIERO eta/. (1996a) 

encontraram bons resultados com o uso da escarificavao na reduvao do 

pat6geno, ao contrario de DIAS (1990), que observou poucas diferengas nas 

sementes sem e com escarificavao acida. 

Tabela 21. Porcentagens de Fusarium spp. em sementes de Brachiaria 
brizantha, sem e com escarificavao acida, em fungao do periodo de 
armazenamento em condi<;:Oes de ambiente natural de 
Campinas/SP. 

lncidemcia de Fusarium spp. (%) 
Escarificavao Periodo de armazenamento (mesas) 

2 4 6 8 10 12 
Sem 18,0 a 22,3 a 18,4 a 13,1 a 13,6 a 13,6 a 
Com 18,9 a 16,9 b 11,7 b 5,7 b 3,6 b 4,8 b 

Medias seguidas de letras minusculas distintas na vertical diferem entre si pelo de 
Tukey (5%). 

Verifica-se na Tabela 22 as diferengas estatisticas na incidencia do 

pat6geno, em funvao da escarificagao acida e da aplicavao ou nao do fungicida. 

Nas sementes tratadas ou nao com oxicloreto de cobre, a avao desinfetante 

proporcionada pela escarificavao acida reduziu a incidencia do pat6geno. 

Na analise individual das sementes, sem e com escarificavao, a aplicagao 

do fungicida apresentou diferengas estatisticas nas sementes sem escarificagao, 

mostrando-se eficiente na reduvao do pat6geno. Embora nao tenha ocorrido 

diferengas significativas nas sementes com escarificagao, observa-se pelo valores 
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numericos que a aplicagao do fungicida, tambem, foi eficiente no controle do 

pat6geno. A erradicagao total de Fusarium spp., foi detectada por PREVIERO et 

a/. (1996a) com o uso dos fungicidas thiram, iprodione + thiram, benomyl e 

thiabendazol. URBEN (1987) recomenda o uso do fungicida benomyl para 

controlar esse pat6geno em sementes de braquiaria. 

Tabela22c:~£lf~i'i&~Sj'l!X·efl't~test!eBfae~brl~, 

em fungao da escarificagao acida e da aplicagao do fungicida. 

lncidencia de Fusarium spp. (%) 

Fungicida 
Sem escarificagao Com escarificagao 

Nao 20,2 A a 11,9 B a 
Sim 12,9 A b 8,6 B a 

Medias seguidas de tetras maiusculas distintas na horizontal diferem entre si pelo 
teste de Tukey (5%). 
Medias seguidas de tetras minusculas distintas na vertical diferem entre si pelo 
teste de Tukey (5%). 

Observa-se na Tabela 23 o efeito significative dos graus de umidade de 

6-7%, 10-11% e 13-14% na incidencia do pat6geno nas sementes, nos 

tratamentos sem e com escarificagao acida. Na analise individual observa-se que 

os graus de umidade iniciais as sementes sem e com escarificac;:ao apresentaram 

diferenc;:as significativas na incidencia do pat6geno, confirmando a agao 

desinfetante da escarificagao. 

Na analise das sementes sem e com escarificac;:ao, em func;:ao das 

umidades iniciais, verifica-se que as sementes sem escarificagao nao 

apresentaram diferenc;:as significativas na incidencia do pat6geno, embora 

numericamente na umidade de 13-14% pode-se observar urn fndice mais elevado. 

Nas sementes com escarificagao o teor de agua influenciou significamente a 

incidencia do pat6geno, principalmente, na umidade de 13-14%. A recuperagao 

do fungo nesta umidade foi intensificada pelo aumento do processo respirat6rio, 

mas na ausencia de condic;:oes climatol6gicas satisfat6rias, a sua sobrevivencia 
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diminuiu, principalmente em decorremciada umidade relativa media de 69,25% no 

ambiente do armazem. 

Tabela 23. Porcentagens de Fusarium spp. em sementes de Brachiaria 

brizantha, sem e com escarificayao acida, em funyao dos graus de 
umidade iniciais. 

lncidencia de Fusarium spp. (%) 

Umidade (%) 

Sem escarificac;ao Com escarificayao 
13-14 
10-11 
6-7 

Flinear 
Fquadratico 
R2 

18,3 a 
15,7 a 
15,6 a 

ns 
ns 

Medias seguidas de letras maiusculas 
teste de Tukey (5%) 

4.6.2.3. Curvularia spp. 

6,9 b 
12,2 b 

11,7 b 

* 

ns 
0,76 

distintas na horizontal diferem entre si pelo 

Observa-se na Figura 15 que a incidencia do fungo do genera Curvularia 

foi significativa no transcorrer do perfodo de armazenamento, em funyao das 

diferentes umidades iniciais. Nos graus de umidade de 6-7% e 1 0-11% as 

condigoes do armazenamento podem ter influenciado a longevidade do pat6geno, 

que foi detectado no teste de sanidade. 

Com relayao a umidade de 13-14% a incidencia do pat6geno apresentou 

uma resposta quadratica durante o armazenamento. De modo semelhante ao ja 

comentado anteriormente, o processo respirat6rio possfvelmente intensificado 

pela elevada umidade, favoreceu o desenvolvimento do fungo, mas nao havendo 

condigoes climatol6gicas favoraveis ao seu desenvolvimento, ocorreu um declfnio 

da sua viabilidade. 
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Figura 15. Porcentagens de Curvularia spp. em sementes de Brachiaria brizantha, 

com diferentes graus de umidade iniciais, armazenadas em condi9()es 
de ambiente natural de Campinas/SP. 

Observa-se na Tabela 24 que no decimo mes de armazenamento houve 

resposta linear significativa nas umidades de 6-7%, 10-11% e 13-14% quanto a 

incidencia do pat6geno, com o coeficente de determinat;ao (R2
) foi de 0,91. Nas 

demais epocas os dados obtidos nao mostraram diferenyas significativas. 

Tabela 24. Porcentagens de Curvularia spp. em sementes de Brachiaria 

brizantha, com diferentes umidades iniciais, em funt;ao do periodo de 
armazenamento em condi9()es de ambiente natural de Campinas/SP. 

lncidencia de Curvularia spp. (%) 

Umidade (%) Perfodo de armazenamento (meses) 
2 4 6 8 10 12 

13-14 22,4 23,5 25,9 17,8 13,7 12,1 
10-11 25,8 29,3 30,5 23,5 26,1 23,5 
6-7 25,6 24,9 28,1 24,4 28,2 21,2 

Flinear ns ns ns ns * ns 
Fquadratico ns ns ns ns ns ns 
R2 0,91 
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Verifica-se na Figura 16 que a incidencia do fungo teve influencia 

significativa do perfodo de armazenamento, nas sementes sem e com 

escarificayao acida. A incidencia do pat6geno nas sementes com escarificayao 

teve uma tendencia decrescente no perfodo observado. Nas sementes sem 

escarificayao observou-se uma eleva\(80 da incidencia no sexto e oitavo meses. 

Dai em diante, houve uma redul(ao pouco expressiva no porcentual detectado, 

......... ~~~E}1CiQ~cJate ~_final.c:IQ..p.e.riodo...Lnm.a periodo de ;armi3Zenamentoa~~· 

a980 da escarificayao foi positiva na reduyao do pat6geno. Os envolt6rios (palea, 

lema e glumas) das sementes sem escarificayao favoreceram o desenvolvimento 

do pat6geno. 
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Figura 16. Porcentagens de Curvularia spp. em sementes de Brachiaria brizantha, 

sem e com escarifical(8o acida, armazenadas em condil(oes de 
ambiente natural de Campinas/SP. 

Com relayao as embalagens de papel multifoliado e polietileno, observa

se na Figura 17 que o perfodo de armazenamento influenciou de maneira 
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significativa na incidencia do pat6geno. Os dados obtidos com a embalagem de 

polietileno mostraram valores decrescentes no perfodo observado. Por outro lado, 

quando se utilizou embalagem de papel multifoliado, verificou-se que a incidencia 

do fungo aumentou ate o sexto mes de armazenamento, decrescendo 

progressivamente ate o final do perfodo. 
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Figura 17. Porcentagens de Curvularia spp. em sementes de Brachiaria brizantha, 

em embalagens de papel multifoliado e polietileno, armazenadas em 
condiy6es de ambiente natural de Campinas/SP. 

Observa-se na Figura 18 que o perfodo de armazenamento influenciou 

significativamente a incidencia do pat6geno com a aplica~o ou nao do fungicida 

oxicloreto de cobre. As respostas foram quadraticas, com aumento ate o sexto 

mes de armazenamento, para as sementes sem a aplica~o do fungicida, e, 

naquelas com aplica~o, ate o oitavo mes de armazenamento. 
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Figura 18. Porcentagens de Curvularia spp. em sementes de Brachiaria brizantha, 

tratadas ou nao com fungicida e armazenadas em condiyaes de 
ambiente natural de Campinas/SP. 

Verifica-se na Tabela 25 as diferenc;as significativas da influEmcia do 

perfodo de armazenamento na incidencia do pat6geno nas sementes, quando 

armazenadas sem e com escarifica~o acida, com aplica~o ou nao de fungicida 

e acondicionadas em embalagens de papel multifoliado e polietileno. 

Os resultados obtidos nos diferentes perfodos vern confirmar a a~o 

desinfetante da escarifica~o acida na redu~o do pat6geno, uma vez que o 

declfnio na incidencia foi, tambem, verificada nos outros pat6genos analisados. A 

assepsia superficial proporcionou a redu~o do pat6geno presente nas sementes. 

PREVIERO eta/. (1996a) e DIAS (1990), tambem conseguiram bons resultados 

na redu~o da incidencia de Curvularia spp. em sementes de Brachiaria brizantha 

escarificadas com acido sulfurico. 
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Observa-se na Tabela 25, que no sexto e oitavo meses de 

armazenamento o uso ou nao do fungicida oxicloreto de cobre resultou em 

diferenc;as estatisticas significativas na incidencia do pat6geno. 0 fungicida 

utilizado nao se mostrou tao eficiente na redu9ilo do pat6geno, que foi totalmente 

controlado por PREVIERO eta/. (1996a) e DIAS (1990) em sementes da mesma 

especie, com a aplica9iio dos fungicidas captan, thiram, iprodione e iprodione + 

No primeiro mes de amostragem foram observadas diferenc;as estatisticas 

na incidencia do pat6geno em fun9iio das embalagens. Nos demais periodos as 

embalagens de papel multifoliado e polietileno nao se diferenciaram 

estatisticamente, evidenciando que as diferentes permeabilidades das 

embalagens nao influenciaram na redu9iio do pat6geno. 

Tabela 25. Porcentagens de Curvularia spp. em sementes de Brachiaria 
brizantha, derivados dos tratamentos escarifica9iio acida, fungicida e 
embalagem, em fun9iio do periodo de armazenamento, em 
condir;Oes de ambiente natural de Campinas/SP. 

lncidencia de Curvularia spp. (%) 
Periodo Escarifica9iio Fungicida Embalagem 
(meses) Sem Com Sim Nao Papel Polietileno 

2 27,1a 22,1b 24,2a 25,0a 21,5b 27,7a 
4 30,3 a 21,5 b 25,0 a 26,8 a 24,8 a 27,0 a 
6 36,0 a 20,3 b 25,9 b 30,4 a 29,2 a 27,2 a 
8 30,1 a 13,8 b 26,2 a 17,7 b 22,4 a 21,4 a 
10 32,8a 12,4b 21,5a 23,8a 21,5a 23,8a 
12 28,1a 9,7b 19,1a 18,8a 18,1a 19,7a 

Medias seguidas de letras minusculas servem para compara¢es individuals dos 
tratamentos (escarifica9iio, fungicida e embalagem) e quando distintas diferem 
entre si pelo teste de Tukey (5%). 

Verifica-se na Tabela 26 o efeito significative da incidencia do pat6geno 

nas sementes, em fun9Bo das umidades iniciais de 6-7%, 10-11% e 13-14%, nos 

tratamentos sem e com escarifica9Bo acida e do emprego de embalagens de 

papel multifoliado e polietileno. 
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Na analise individual dos tratamentos, em fungao dos diferentes graus de 

umidade, observa-se que a analise de regressao foi significativa nas sementes 

com escariftcagiio e na embalagem de polietileno. 0 grau de umidade inicial 

influenciou na incidencia do fungo. 

A resistencia a troca de vapor d'agua proporcionada pela embalagem de 

polietileno manteve praticamente inalterado o conteudo de agua das sementes . 

. ..... -~~········· ... !',l~sta..s.J;QOdicQ.e.s o.correuumaumento .. da.ativldadEu:espirat6ria,..intenslficando o ..... . 

desenvolvimento do fungo. A redugao da incidencia do pat6geno, dentre outros 

fatores, pode ter sido em fungao da concentragiio do gas carbonico (C02
) e do 

aumento de temperatura, resultantes do processo respirat6rio. 

A escarificagiio acida influenciou significativamente os tres graus de 

umidade, mostrando sua agiio desinfetante na redugiio superficial do pat6geno. 

Na umidade de 13-14% observa-se uma redugiio, ainda, mais acentuada. 

Tabela 26. Porcentagens de Curvularia spp. em sementes de Brachiaria brizantha, 

em fungao das diferentes umidades iniciais, nos tratamentos 
escarifica<;:ao e embalagem. 

Umidade (%) 

13-14 
10-11 
6-7 

lncidencia de Curvularia spp. (%) 

Escarificagiio Embalagem 
Sem Com Papel Polietileno 

29,8 a 8,7 b 22,3A 16,2 B 

33,7 a 19,2 b 22,9 B 29,9A 
28,7 a 22,1 b 23,5A 27,3A 

Flinear ns * ns * 
Fquadratico ns ns ns * 

R2 0,95 1,0 
Medias seguidas de letras minusculas servem para comparag6es entre 
escarificagao e quando distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (5%). 
Medias seguidas de letras maiusculas servem para comparagiio entre 
embalagens e quando distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (5%). 

5.6.2.4. Phoma spp. 

Observa-se na Figura 19 que a incidencia do fungo do genera Phoma foi 

significativa no transcorrer do perfodo de armazenamento, em fun<;:ao das 
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umidades iniciais de 6-7%, 10-11% e 13-14%. Na umidade inicial de 13-14% 

houve um declinio mais acentuado na incidencia do pat6geno no periodo 

observado. 
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Figura 19. Porcentagens de Phoma spp. em sementes de Brachiaria brizantha, 
com diferentes graus de umidade iniciais, armazenadas em condi¢es 
de ambiente natural de Campinas/SP. 

Nos graus de umidade mais baixos a a~o do pat6geno ficou 

fisiologicamente inibida, como se observa nas umidades de 6-7% e 1 0-11 %. 

Outro fator que, tambem, pode influenciar a sobrevivencia do pat6geno sao as 

condi¢es de armazenamento. Como ja comentado, a media da umidade relativa 

registrada durante o armazenamento foi de 69,25% e sob estas condi¢es o 

processo respirat6rio foi baixo, justificando a menor redu~o da incidencia do 

fungo. 

Na Tabela 27 verifica-se as porcentagens de incidencia do pat6geno nas 

sementes, em fun~o do periodo de armazenamento, na analise individual por 

periodo de amostragem nas diferentes umidades iniciais. Observa-se que houve 

uma resposta quadratica com o aumento na umidade de 1 0-11 % e posterior 
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diminuio;:Eio na umidade de 6-7%, na incidencia do pat6geno, apresentando 

coeficientes de determinao;:ao (R2
) de 1 ,0. Com exceo;:ao do segundo perfodo de 

armazenamento, os demais apresentaram uma incidencia menor do pat6geno na 

umidade inicial de 13-14%, quando comparada com as umidades de 6-7% e 

10-11%. 

····--··- ~ .......... I~!>~~7~ct'()r.~f1t~E11J~LQ~LEl!QJTI£.~j).ccE'liDc.seme.oles~e.Braclliari£i . .blizaniha,-
com diferentes graus de umidade iniciais, em funo;:ao do perfodo de 
armazenamento, em condi96es de ambiente natural de Campinas/SP. 

lncidencia de Phoma spp. (%) 
Umidade (%) Perfodo de armazenamento (meses) 

2 4 6 8 10 12 
13-14 38,2 35,3 30,4 20,3 15,5 13,8 
10-11 46,3 36,8 39,2 32,0 31,8 30,8 
6-7 43,7 34,1 37,8 32,3 27,3 26,2 

Flinear * ns * * * * 
F quadratico * * * * * * 
R2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Observa-se na Figura 20 que o efeito da escarificao;:Eio acida foi 

significativa na incidencia do pat6geno durante o perfodo de armazenamento. As 

sementes sem e com escarificao;:Eio acida apresentaram urn decrescimo na 

incidencia do fungo no transcorrer do armazenamento, ocorrendo uma maior 

reduo;:Eio nas sementes escarificadas. 
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Figura 20. Porcentagens de Phoma spp. em sementes de Brachiaria brizantha, 
sem e com escarificac;:Bo acida, armazenadas em condi¢es de 
ambiente natural de Campinas/SP. 

0 emprego do acido mostrou-se eficiente na reduc;:Bo do pat6geno, 

conforme se verifica na Tabela 28. Com excec;:Bo do quarto mes de 

armazenamento. Nos demais houve diferenC(as significativas entre as sementes 

sem e com escarificac;:Bo. 

Tabela 28. Porcentagens de Phoma spp. em sementes de Brachiaria brizantha, 
para o tratamento escarificac;:Bo acida, em func;:ao do periodo de 
armazenamento em condi¢es de ambiente natural de Campinas/SP. 

lncid(mcia de Phoma spp. (%) 

Escarificac;:Bo Periodo de armazenamento (meses) 
2 4 6 8 10 12 

Sem 39,7 b 35,5 a 39,1 a 34,1 a 33,5 a 30,3 a 
Com 45,7 a 35,3 a 32,5 b 22,2 b 16,3 b 16,9 b 

Medias seguidas de letras minusculas distintas na vertical diferem entre si pelo de 
Tukey (5%). 
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A assepsia superficial, causada pela ayao do acido, proporcionou alterayao 

na incidencia do fungo. No processo de escarificayao ocorreu a remoyao dos 

envolt6rios (palea, lema e glumas) das sementes, onde provavelmente estava a 

maior parte do in6culo do fungo. 

Observa-se na Tabela 29 as diferengas significativas na incidencia do 

pat6geno, em funyao da escarificac;:ao acida e da aplicac;:ao ou nao do fungicida. A 

... .. ........... E¢o .. .desinfetante.da . .escarificac;:ao %ed,lziLl.a~.do.~,-nas~-· 

sem e com a aplicayao do fungicida oxicloreto de cobre. Na analise individual das 

sementes sem e com escarificayao acida, o fungicida mostrou-se eficiente na 

reduyao do pat6geno nas sementes sem escarificayao. A aplicayao do fungicida 

nas sementes escarificadas provocou um aumento na incidencia do pat6geno, 

embora numericamente os valores fossem pr6ximos. 

Tabela 29. Porcentagens de Phoma spp. em sementes de Brachiaria brizantha, 

em funyao da escarificayao acida e da aplicayao de fungicida. 

lncidencia de Phoma spp. (%) 

Fungicida 
Sem escarificac;:ao Com escarificayao 

Nao 40,0 A a 27,4 8 b 
Sim 30,7 A b 28,9 8 a 

Medias seguidas de letras maiusculas distintas na horizontal diferem entre si pelo 
teste de Tukey (5%). 
Medias seguidas de letras minusculas distintas na vertical diferem entre si pelo 
teste de Tukey (5%). 

Pode-se observar na Tabela 30 as diferengas estatfsticas na incidencia do 

fungo, derivadas da escarificayao acida e do emprego das embalagens de papel 

multifoliado e polietileno. Novamente a escarifiyao acida mostrou-se eficiente na 

reduyao do pat6geno, mesmo com emprego de diferentes embalagens. 

Diferengas significativas podem ser observadas na analise individual das 

sementes, sem e com escarificayao acida, com o emprego das diferentes 

embalagens. Resultados semelhantes foram encontrados na incidencia de 
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Drechslera spp., onde se observou que a permeabilidade da embalagem de 

polietileno influenciou na viabilidade do pat6geno, levando em consideragao, 

principalmente, a intensificagao do processo respirat6rio e a resistencia a troca de 

vapor d'agua com o meio. 

Tabela 30. Porcentagens de Phoma spp. em sementes de Brachiaria brizantha, 

........................ ~ .... em.fung8o..da.escarificagao.acidae.das.embalageQs.--·- ------···· 

lncidencia de Phoma spp. (%) 

Embalagem 
Sem escarificagao Com escarificagao 

Papel 38,6 A a 25,1 8 b 
Polietileno 32,1 A b 31,2 8 a 

Medias seguidas de letras maiusculas distintas na horizontal diferem entre si pelo 
teste de Tukey (5%). 
Medias seguidas de letras minusculas distintas na vertical diferem entre si pelo 
teste de Tukey (5%). 

Observa-se na Tabela 31 o efeito significativo da incidencia do pat6geno, 

em fungao dos niveis de umidade de 6-7%, 10-11% e 13-14%, derivados dos 

tratamentos sem e com escarificagao acida, embalagens de papel multifoliado e 

polietileno e da aplicagao do fungicida. Na analise individual dos tratamentos em 

fungao dos niveis de umidade, observa-se que houve uma resposta quadratica na 

analise de regressao em todos os tratamentos. Com excegao do tratamento sem 

escarificagao, observa-se que nos demais a incidencia do pat6geno na umidade 

de 13-14% foi sempre menor quando comparada com os outros niveis de 

umidade, como ja discutido o grau de umidade das sementes influencia a flora 

fungica das sementes. 

A permeabilidade da embalagem exerceu influencia na incidencia do fungo, 

como se observa nas diferengas estatisticas encontradas com o emprego de 

embalagens de papel multifoliado e polietileno, de modo semelhante ao 

observado e discutido com o fungo Drechslera spp. 
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0 fungicida oxicloreto de cobre nao influenciou significativamente na 

incidencia do pat6geno na umidade incial de 10-11% (Tabela 31 ). 

Tabela 31. Porcentagens de Phoma spp. em sementes de Brachiaria brizantha, 
em func;:ao dos graus de umidade iniciais, nos tratamentos de 
escarificac;:8o, embalagem e fungicida. 

~~----__::ln:.::c"-'"id::.e:::.:n.:.:c::::ia:=-=d::.e.:.P.:.h:.:::o"-"m-"'a=-s:::~P"'P::.:.·J.(
0

"-"Yo"'-)------~· ····-~~--
.. ···umlctade.(%) Tratamentos 

13-14 
10-11 
6-7 

Escarificar;:ao 
Sem Com 

32,3 a 18,9 b 
42,0 a 30,3 b 
31,8 b 35,3 a 

Embalagem 
Papel Polietileno 

30,8 a 20,4 b 
33,6 b 38,7 a 
31,1 b 36,0 a 

Fungicida 
Nao Sim 

29,2 a 21,9 b 
36,0 a 36,3 a 
35,9 a 31,1 b 

Flinear ns * ns * * * 

Fquadratico * * * * * * 
R

2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Medias seguidas de letras minusculas servem para comparar;:oes individuais dos 
tratamentos (escarificac;:ao, embalagens e fungicida) e quando distintas diferem 
entre si pelo teste de Tukey (5%). 

Verifica-se nas Figuras 21 e 22 as tendencias observadas no 

comportamento dos fungos patogenicos no transcorrer do armazenamento, em 

func;:8o dos diferentes graus de umidade iniciais e sem e com escarificac;:8o acida. 

Na revisao bibliografica verifica-se que, os generos dos fungos estudados, na 

sua maioria, foram detectados pelos autores referenciados em sementes de 

gramineas forrageiras. Conforme pode ser observado, o genero Drechslera 

mostrou elevada incidencia nessas sementes, confirmando as afirmar;:Oes feitas 

por NEERGAARD (1977) de que este pat6geno apresenta afinidade por 

gramineas. 
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Figura 21. lncidencia dos fungos de campo detectados em sementes de 
Brachiaria brizantha, com diferentes graus de umidade iniciais, 
armazenadas em condi\X)es de ambiente natural de Campinas/SP. 
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Figura 22. lncidencia dos fungos de campo detectados em sementes de 
Brachiaria brizantha, sem e com escarifica~ acida, armazenadas 
em condi\X)es de ambiente natural de Campinas/SP. 



5. CONCUJSOES 

Este trabalho, com sementes de Brachiaria brizantha, permitiu concluir: 

• As sementes apresentaram boa armazenabilidade nas condig6es naturais de 

Campinas/SP. 

• A escarificacao acida desenvolvida em escala comercial, reduziu a incidemcia 

dos fungos e teve comportamento diferenciado no controle dos diferentes 

generos estudados. 

• As sementes escarificadas em escala comercial apresentaram, de maneira 

consistente, maior perda de viabilidade durante o armazenamento. 

• A supera!(8o da dormencia ocorreu de forma natural, no sexto mes de 

armazenamento, nas sementes sem e com escarifica!(8o acida desenvolvida 

em escala comercial. 

• As sementes mantidas em embalagens de polietileno (194!-lm por parede) 

mantiveram praticamente inalterados os graus de umidades iniciais durante os 

12 meses de armazenamento, enquanto as embalagens de papel multifoliado 

atingiram equilfbrio com a umidade relativa do ar no armazem. 
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• A embalagem de polietileno foi prejudicial a qualidade das sementes com grau 

de umidade inicial de 13-14% e tambem a sobrevivemcia de Drechslera spp., 

Curvularia spp. e Phoma spp. 

• A secagem das sementes, com 6-7% de umidade, proporcionou os maiores 

indices de viabilidade e vigor, durante todo Q_Qe[jQdo_da_armazenamento,~~····~~-~ 

principalmente, quando acondicionadas em embalagens de polietileno. 

• 0 fungicida, oxicloreto de cobre, foi eficiente na redu9ao dos pat6genos. 

• Os fungos identificados foram dos generos: Alternaria, Aspergillus, 

Chaetomium, Cladosporium, Curvularia, Drechslera, Epicoccum, Fusarium, 

Myrothecium, Nigrospora, Penicillium, Phoma, Rhyzopus e Trichoderma. 

• Todos os fungos de campo avaliados, mantiveram-se viaveis durante os 12 

meses de armazenamento. 

• A sobrevivencia de Drechslera spp., Fusarium spp., Curvularia spp. e Phoma 

spp. foi menor nas sementes escarificadas e armazenadas com umidade inicial 

de 13-14%. 

• A escarifica98o acida e o armazenamento em embalagem de papel multifoliado 

reduziram a sobrevivencia de Drechslera spp. e Phoma spp. 
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EFFECTS OF PREPARATION METHODS, MOISTURE DEGREE, CHEMICAL 

TREATMENT, AND TYPES OF PACKAGES ON THE BEHAVIOUR OF 

Brachiaria brizantha (Hochst ex A. Rich.) Stapf SEEDS MARANDU CUL TIV AR 

Between the seeds of forage grasses on the internal and external market, in Brazil 

the Brachiaria brizantha has a special place. The commercialization of these seeds, 

mainly in case of exportation, have been required by the importers: high level of 

seed purity grade and germination and good sanitary status. As a part of the 

processing, these Brachiaria seeds were submited to a acid sulphuric scarification 

made in commercial scale. However, a few information are avaiable about the 

potencial storage of these treated seeds. The objective of this investigation were to 

evaluate the physiological and sanitary quality of these seeds in benefit of a better 

commercialization. It was used 600kg of post-harvested seeds of B. brizantha 

Marandu cultivar. It was ajusted moister content in three samples, at 6-7%, 10-11% 

and 13-14%. About 300kg of the seeds were used for chemical scarification, with 

concentrat sulphuric acid and the copper oxiclorate, as a fungi control. It was used 

two type of bags in the storage of the seeds: multifoliate paper and polietilene 

(194J..tm of thickness)). The treatments were submitted to the following tests: 

germination, aging, TZ and sanitary status, at the inicial time and by the end of 

each two months, during the 12 months storage period. The storage ambiental 

temperature and relative humidity prevalent in Campinas at sao Paulo State were 

recorded by a termohygrometer equipment. It was determinated the moisture 
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content of the samples by the oven method. The responses of the samples to the 

treatments, indicated that the seeds had good storability at the environmental 

conditions in Campinas/SP; the acid scarification developed in commercial scale 

reduced the fungi incidence and had a distinct behaviour at the control of the 

different genus studied; the scarified seeds made in commercial scale presented, in 

consistent way, the greatest loss of viability during the storage period; the surmount 
.~-----

of dormancy occurred in a natural way, at the sixth month of storage, in seeds with 

and without acid scarification developed in commercial scale; the seeds maintined 

in polietilene bags (194Jllll thickness), maintained the initial moister content 

practically unaltered during the 12 months storage period, while the multifoliate 

paper bags reached the balance with the relative humidity of the air in the 

warehouse; the polietilene bags were prejudicial to the seed quality with 13-14% of 

initial moisture content and also to the survival the Drechslera spp., Curvularia spp. 

and Phoma spp., the seeds drying with 6-7% of initial moisture content, offered the 

greatest rate of viability and vigour, during the storage period, mainly when packed 

in polietilene bags; the fungicid, copper oxiclorate, was efficient in the reduction os 

the pathogenous; the identified fungi were from the genus Alternaria, Aspergillus, 

Chaetomium, Cladosporium, Curvularia, Drechslera, Epicoccum, Fusarium, 

Myrothecium, Nigrospora, Penicillium, Phoma, Rhyzopus e Trichoderma; all the 

field fungi appraised, maintained viable during the 12 months storage period; 

the survival of Drechslera spp., Fusarium spp., Curvularia spp. and Phoma spp. 

was minor in scarified seeds stored with 13-14% of initial moister content; the 

acid scarafication and the storage in multifoliate paper bag decreased the 

sursival of Drechslera spp. and Phoma spp. 


