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RESUMO 

F oram efetuados quatro experimentos para avaliar o desempenho de tres especies de 

Heliconia, H. 'Golden Torch', H. angusta, H. psittacorum. Os testes de laborat6rio 

foram realizados nos laborat6rios de p6s-colheita da Ses;ao de Floricultura do IAC, e 

laborat6rio de pre-processamento da FEAGRl, UNICAMP, ambos em Campinas, SP. 

Os fatores testados foram: temperatura e periodo de estocagem, (H. 'Golden Torch'); 

temperatura, periodo e metodo de estocagem e uso de solu<;:ao conservante, (H. 

angusta), e periodo e metodo de estocagem, (H. psittacorum). Os parametros 

avaliados foram: durabilidade total e em vaso, perda de peso durante estocagem, e 

qualidade das inflorescencias ap6s a estocagem. Os resultados obtidos foram: a perda 

de peso maior do que l 0%, durante a estocagem, interfere detenninantemente sobre a 

durabilidade em vaso; existe diferen<;:a entre as especies estudadas quanto a tolerancia a 

estocagem; o melhor resultado foi a estocagem pelo metodo umido, a temperatura de 

l3°C, por periodo de 14 dias, pre-tratada com solus;ao conservante a base nitrato de 

prata, para inflorescencias de H. angusta. 
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ABSTRACT 

It was done 4 experiments to appreciate the performance from 3 species of Heliconia, 

H. 'Golden Torch', H. angusta, H. psittacorum. The laboratory's test it was 

happenned in the postharvest laboratory of lAC, and in the postharvest laboratory of 

FEAGRI, UNICAMP, both in Campinas, SP. The variables studies were: temperature 

and period of storage, 'H. Golden Torch', temperature, period and storage method and 

preservative solution, H. angusta, period and storage method, H. psittacorum. The 

factors were appreciated: total life and vase life, loss of weight during storage, and 

quality of inflorescence after storage. The results were: loss of weight higher than 

10%, during storage, definitive interfere over the vase life; There is diference between 

the studied species as for tolerance of storage; the best results went the storage by the 

humid method, with temperature of !3 °C, for period of 14 days, before treated with a 

silver preservative solution for H. angusta inflorescence. 



1. INTRODU(AO 

1.1. lmportancia economica 

0 mercado mundial ja apresenta saturavao das flores tradicionais_ Novos polos de 

desenvolvimento de produ9ao de flores comevam a surgir na Africa, sudeste da Asia, e 

America do Sui onde, supostamente, a mao de obra e mais barata, os custos de produ<;ao 

sao menores devido as condi9oes climaticas mais apropriadas e ja estao sendo cultivados 

grandes volumes de flores. 

No entanto o consumidor dos mercados tradicionais, Europa e Estados Unidos, motivados 

pelo senso ecol6gico e pela divulgayao da beleza exotica dos paises tropicais, cada vez 

mais exigem flores que representem o apelo ecol6gico, flores silvestres e tropicais. E neste 

cenitrio que as flores tropicais comevam a ter urn valor economico-omamental mais 

significativo_ 

0 Brasil pela sua extensao continental, apresenta condi9oes para cuitivo de flores em 

varios pontos do pais, do norte ao sui, mas e devido a sua extensao tropical totalmente 



2 

inexplorada que guarda seu potencial para o desenvolvimento de uma nova floricultura, 

com aptidao para flores tropicais, entre elas, as heliconias. 

1.2. Evolu.;iio da comercializa~iio. 

0 mercado brasileiro apresenta algumas caracteristicas que limitam a expansao da 

comercializa<;iio de heliconias, entre elas tem-se, o desconhecimento do manuseio e 

tecnicas p6s-colheita para a manuten9iio da qualidade e transporte a longas distancias, 

tradicionalismo por parte do empresario da floricultura, desconhecendo as possibilidades 

de utilizas;ao em seus trabalhos de decoras;ao, e a restris;ao do uso de :flores tropicais a 

eventos que requeiram decora<;oes tropicais. 

As perspectivas, tomando-se como modelo as heliconias, sao de que com o aumento da 

produs;ii.o, conforme Figuras I e 2, deven! haver maior disponibilidade de flores tropicais, 

maior diversidade de especies e, com isso, a popularizas;ii.o do seu uso deve ocorrer mais 

rapidamente. 
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Figura 1. Venda de Heliconias no Veiling Holambra, de 1992 a 1995. 

··---·-·"----, 

iB92i 
' . 
1111931 
i i 
10941 
1111!95 i 

3 

No mercado internacional as flores tropicais enfrentam a concorrencia das flores de 

"verao", flores tradicionais do verao europeu, que no inverno sao cultivadas em outros 

paises, como e caso de Israel, que exporta grandes quantidades dessas flores, coincidindo 

com o pico de produ9iio das flores tropicais. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Ju! Ago Set Out Nov Dez 

[1i11192i 

io%1 

Figura 2. Comercializayao de Heliconias no Veiling Holambra, em 1992 e 1995. 
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Apesar do aumento da produ<;iio e tendencias de expansiio de mercado, as perdas de flores 

cortadas ainda sao significativas. Para os paises desenvolvidos estima-se que existe uma 

perda de 20% das flores cortadas durante o processo de comercializa<;ao, de acordo com 

ST ABY et al. ( 1976). Estas perdas sao excessivas e pod em ser reduzidas atraves de maior 

aten<;iio nos cuidados no manuseio, melhor utilizaviio da temperatura (refrigera91io ), 

higiene, e uso de conservantes. 

0 objetivo deste trabalho foi desenvolver e adaptar tecnicas p6s-colheita para Heliconia 

spp., possibilitando a manutew<iio da qualidade ap6s a colheita, diminuindo perdas, atraves 

do uso de refrigera.,:ao associado ao uso de solu.,:oes conservantes, favorecendo o 

desenvolvimento mercadol6gico em qualquer parte do Brasil e do Mundo. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

2.1. Caracteriza~iio do genero 

DANIELS e STILES (1979) descrevem o genero Heliconia como sendo constituido por 

plantas de habito herbaceo, rizomatosas, eretas, de 0,5 a 10,0 m de altura, dependendo da 

especie. 0 pseudocaule, e assim denominado, por ser constituido da justaposi<;ao do 

peciolo ou pelo limbo foliar. As especies possuem rizoma subterraneo, tambem utilizado 

para fins de propaga<;ao, de onde se desenvolvem as gemas, que dao origem aos 

pseudocaules e consequentemente as inflorescencias. Quanto ao habito vegetativo, podem 

ser mus6ides, can6ides ou zingiber6ides. 

A inflorescencia emerge do ponto teminal da gema floral e apresenta desenvolvimento 

nipido. Esta consiste de urn pedunculo alongado, no qual se inserem as bracteas 

espatifonnes, de variado tamanho, textura e cor. A bractea inferior e frequentemente 

esteril e as demais mostram flores que tambem variam em comprimento, forma e cor. As 

inflorescencias podem ser eretas ou pendentes, com as bnicteas distribuidas no eixo em urn 

mesmo plano ou pianos diferentes. 
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WATSON e SMITH (1979) recomendam que, para o emprego como flor de corte, a 

selevao de heliconias deve recair em especies com inflorescencias pequenas, !eves, eretas, 

de grande durabilidade e com hastes de menor diametro, embora especies pendulas 

tambem apresentem urn grande valor de mercado, apesar das dificuldades de 

embalamento. De acordo com CASTRO (1993), essas caracterlsticas assumem grande 

importancia no tocante ao manuseio, adequa<;ao e facilidade de embalamento e transporte. 

WATSON e SMITH (1979) classificaram as heliconias conforme o tipo da inflorescencia, 

nas seguintes categorias: 1. Inflorescencia ereta em urn unico plano; 2. Inflorescencia 

ereta, em mais de urn plano; 3. Inflorescencia pendente em urn unico plano; 4. 

Inflorescencia pendente, em mais de urn plano. 

Segundo CASTRO (1993), urn estudo sobre 24 especies de heliconias demonstrou que o 

tipo da inflorescencia, influencia no manuseio e preparo, no embalamento e transporte. 

V erificou que as inflorescencias eretas em urn unico plano, forma apresentada por H. 

angusta, H. hirsuta, H. episcopalis, H. laneana var. flava, H. laneana var. laneana, H. 

psittacorum, H. lingulata, H. stricta, H. velloziana e H. wagneriana, de modo geral 

proporcionam colheita mais facil, manuseio e preparo ritpido, possibilitam o embalamento 

em ma<;os e, como decorrencia, nao apresentam problemas quanto ao transporte. 

Quanto a adequayao it comercializayao como flor de corte, CASTRO (1993), caracteriza 

as seguintes especies como adequadas: H. episcopalis, H. psittacorum, H. angusta 
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(aurorea), H. laneana var. laneat1a, H. lanemw var. flava, H. latL1patha, H. bihai e H. 

hirsuta. Quanto a manuten<;ao da qualidade e abertura floral, nao apresentaram diferen<;as 

significativas quanto a longevidade total, mas foram superiores as demais, a H. stricta, H. 

hirsuta, H. angusta, H. laneana var. laneana, H. episcopalis e H. latispatha. Destacaram

se na durabilidade comercial a H. hirsuta, H. stricta, H. angusta, H. laneana var. laneana, 

H. episcopalis, H. bihai e H. latispatha. Para a manuten<;ao da qualidade maxima, 

parametro que pode ser considerado como o indicativo mais adequado do periodo em que 

a flor pode ser armazenada para permitir a comercializa<;ao do produto, foi restrita para a 

H. psittacorum, H. sampaioana e H. laneana var.flava, devido a sua menor durabilidade. 

2.2. Causas da deteriora~iio das flores de corte 

As flores deterioram-se semelhantemente as fiutas e hortali<;as, atraves de complexos 

processos fisiol6gicos (HARDENBURG et al., 1990). Existem muitas razoes para que as 

flores morram ou comecem a senescer, entre elas temos: 

2.2.1. Esgotamento das reservas, que possivelmente causa a morte das flores. A respira<;ao 

causa o esgotamento das reservas estocadas nos tecidos (principalmente carboidratos ), e 

desta maneira os niveis de carboidratos determinam a vida das flores. A estocagem 

refrigerada e extremamente efetiva na redu<;ao da respira<;ao, com isso, preserva os 

suprimentos de reservas, de acordo com HALEVY e MAY AK (1979), POST e FISCHER 

(1952) e SIEGELMAN (1952). 
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2.2.2. Ataque de bacterias se fungos, que diminuem a vida das flores. Refrigerar 

imediatamente ap6s a colheita reduz os riscos de doen<;as na p6s-colheita. 

2.2.3. Maturacao normal se envelhecimento, que pode limitar a estocagem e a vida das 

flores, portanto, flor madura no momento da colheita e urn fator critico. Algumas flores 

podem ser colhidas no estadio de botao para ter uma vida de mercado adequada, por 

exemplo: rosas, gladiolo, e boca de leao. 

2.2.4. Murchamento, que ocorre atraves de excessiva perda de agua por transpira<;ao e/ou 

obstru<;ao dos vasos condutores de agua (xilema) pode limitar a estocagem e longevidade 

das flo res. Flores que tern perda de 1 0-15% ou mais do seu peso fresco, sao consideradas 

normalmente murchas. Alta umidade relativa no ambiente da ciimara ou embalagem 

impermeavel a prova de perda de agua podem minimizar o murchamento. A condu<;ao da 

agua no tecido das flo res, ocorre atraves dos vasos condutores, que pod em to mar -se 

obstruidos e restringir o movimento da agua. 0 resultado e o murchamento premature. A 

obstru<;ao pode ser causada por bacterias, ou pode ser de natureza fisiol6gica, e e parte da 

senesd\ncia normal (WILKINS et al. , 1973), ou a transpira<;ao do material vegetative, 

que como urn fluxo de massa absorve ar do ambiente pelos vasos de xilema, e os bloqueia. 

0 ar nao caminha dentro dos vasos, mas os bloqueia .. 

2.2.5. Injuria ou esmagamento, que diminuem a vida de estocagem e reduzem o valor de 

mercado. As flores devem ser manuseadas cuidadosamente e nao devem ser empilhadas. 
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Flores danificadas ou outras fonnas de danos decorrentes da fa!ta de cuidados no 

manuseio, geralmente tern aumentada a taxa respirat6ria e, com isso, esta nao durani 

como aquelas manuseadas adequadamente. 

2.2.6. Controle inadequado da temperatura, que e a maior causa de danos, particulannente 

quando as flores sao expostas a temperaturas quentes por longos periodos. Tambem 

coloca-!as em temperaturas muito baixas podem causar deteriorac;ao e/ou "chilling 

injury"( dano causado pelo frio) em algumas flo res. Flores de Cattleya sao seriamente 

danificadas quanto mantidas entre -0,5a 0°C, durante 3 a 4 dias. 

2.2.7. Mudanca de cor, tal como o desvanecimento de cravos e o azulamento de rosas, 

reduzem o valor de mercado. Novamente a refrigerac;ao e indispensitVel para a prevenc;ao 

da mudanc;a de cor e manutenc;ao da cor do produto recem colhido. 

2.2.8. Acumulo de etileno, que na estocagem pode acelerar o nivel de desenvolvimento e 

envelhecimento de muitas flores, ou promover abscisao de partes da flor. 

2.2. 9. Baixa qualidade da ;\gllil., que inclui contaminac;ao microbiol6gica da agua ou agua 

com altos teores de sais minerais, podem reduzir a longevidade das flores. 

2.2.1 0. Praticas ou condicoes culturais inadequadas, tal como urn excesso de fertiliza<;:ao, 

pode ser a causa da rapida deteriorac;ao das flares, segundo HALEVY e MAY AK ( 1979) 

e STABY eta!. (1976). 
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2. 3. Colheita 

STABY et al. (1976) sugeriram ser o ponto de colheita de uma flor funvao de urn grande 

numero de fatores, entre os quais se incluem a maturidade, a hora da colheita, a epoca do 

ano, a distiincia do mercado, a exigencia do consumidor e a demanda. MAST ALERZ 

(1953) afirma que, condivoes de cultivo, pre-colheita, luz intensa e temperatura alta, 

durante a venda, afetam a qualidade das flores cortadas. 

A maturidade fisiol6gica e definida como o ponto em que o produto pode ser colhido 

continuando, se necessaria, o seu desenvolvimento, atingindo a sua qualidade maxima. A 

distancia que as flores tern que ser transportadas para a comercializavao pode afetar a 

epoca de colheita. Para o transporte em caixas a longas distancias, as flores sao 

frequentemente colhidas menos desenvolvidas (STABY et aL, 1976). 

NOWAK e RUDNICKI (1990) e HARDENBURG et al. (1990), afirmam que, as flores 

podem ser colhidas no estadio de botao. As perdas sao minimizadas na estocagem quando 

as flores sao colhidas em botao, devido a maior prote<;:ao as petalas, que sao sensiveis a 

danos mecanicos e a<;:ao do etileno, a menor intensidade de respira<;:ao, e menor consumo 

de reservas, permitindo prolongar o periodo de estocagem 

Para HALEVY et aL (1978b ), NOWAK e RUDNICKI (1990), os botoes ocupam menor 

volume durante o transporte e, para KOFRANEK (1976), o mesmo ocorre durante o 
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armazenamento. Para esses auto res, o armazenamento de botoes pode ser efetuado por 

longos periodos. 

A rela<;ao entre a maturidade floral e o ponto de colheita, com a subsequente manuten<;ao 

da qualidade das flores foi verificada por KUC e WORKMAN (1964), com o intuito de se 

determinar a validade do uso da maturidade como criteria de classifica<;ao para flores 

cortadas. Cravos e crisantemos, colhidos em diferentes estadios de maturidade, foram 

observados quanto ao seu peso de materia fresca, peso de materia seca e longevidade dos 

botoes. A taxa de respira<;ao aumentou, quando a maturidade da flor colhida decresceu. A 

materia seca tambem aumentou com a evolu<;ao da maturidade, mas nao 

proporcionalmente ao aumento no conteudo de agua. Flores totalmente desenvolvidas 

apresentam maior longevidade. 

Segundo NOWAK et a/.(1991), as flores destinadas para estocagem ou transporte sao 

geralmente colhidas no estadio de maturidade o mais precoce possivel, desde que seja 

mantida a qualidade e a longevidade em vaso aos consumidores. Algumas flores 

normalmente sao colhidas em estadio de botao ( rosas, gladiolos, iris) porque estas 

continuam seu desenvolvimento em agua, ap6s a colheita. Outras como as orquideas, 

anturios e gerberas nao completam totalmente a abertura floral quando colocadas em 

agua. Existem tratamentos com solu<;oes de abertura floral que provocam urn born 

desenvolvimento em algumas especies de flores de corte, quando colhidas no estadio de 

botao, como os cravos, crisantemos e estrelitzias. 
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Confonne BROSCHAT e DONSELMAN (1983), as especies neotropicais de heliconias, 

produzem inflorescencias terminais, apos a emissao de 4 a 5 folhas. As inflorescencias 

podem ser colhidas quando atingirem adequado estitdio de maturidade, pois a abertura 

adicional das britcteas nao ocorre apos o corte. Desse modo, heliconias 'Golden Torch' e 

'Andromeda', depend en do do efeito desejado, devem ser colhidas, segundo BROSCHA T 

et al. (1984a,b), quando uma a tres britcteas estejam abertas. Os pseudocaules jit floridos 

devem ser cortados ao nivel do solo. Esse procedimento pennite que novos pseudocaules 

emerjam, florescendo 9 a 10 semanas apos. CASTRO (1993), afirma que, sob condi<;:oes 

experimentais, as inflorescencias colhidas em estitdio precoce de desenvolv~mento, 

quando submetidas a tratamento adequado, podem completar sua abertura floral. 

0 efeito da hora da colheita, em inflorescencas de H. psittacorum, foram avaliados por 

BROSCHAT e DONSELMAN (1987). Inflorescencias colhidas as 8 h apresentaram uma 

longevidade media de 23,0 dias, enquanto aquelas colhidas as 13 h duraram apenas 16,3 

dias. 

BROSCHAT et al. (1984 a,b) afinnam que a colheita de flores comerciitveis das heliconias 

'Golden Torch'e 'Andromeda' ocorre entre 9 e 10 e entre 8 e 9 semanas, respectivamente, 

apos a emergencia de urn novo pseudocaule. 0 pico de produ9ao nonnalmente ocorre no 

inicio do verao, declina no outono e cessa no inverno, quando a temperatura media se 

aproxima de 1 0°C. 
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Quanto a eonserva~,:ao p6s-eolheita de heliconias, BROSCHAT et a! (1984 a,b) 

verificaram que a longevidade das inflorescencias de 'Golden Torch'e 'Andromeda', 

mantidas em agua deionizada, alcan~,:ou 14 a 17 dias, a 23°C. 

2.3 .I. Comprimento da haste 

0 comprimento da haste de H angusta e muito variavel entre os pontos de abertura 0 

(todas as bracteas unidas), 1 (bractea basal expandida e a segunda em inicio de abertura) e 

2 (pelo menos as duas braeteas basais expandidas e outras em inieio de abertura), 

mostrando valores medios de 78,9 em para o ponto 0, 90,0 em para o ponto 1 e 86,8 em 

para o ponto 2, mas evideneiou-se grandes varia<;oes dentro de urn mesmo ponto, o que e 

eonfirmado pela amplitude de 70,0 em, 120,0 em e 85,0 em, eneontrada para os pontos 0, 

1 e 2, respeetivamente. Para todos os pontos eonsiderados, nota-se, uma eoneentra<;ao no 

intervale de 70,0 a 90,0 em de eomprimento da haste, bastante adequado it 

eomereializa<;ao por faeilitar a eolheita eo manuseio das flores eolhidas (CASTRO, 1993). 

2.3.2. Peso na colheita 

0 peso medio da materia fresca de H. angusta, segundo CASTRO (1993), e de 98,4 g 

para inflorescencias no ponto 0, 152,8 g, para o ponto 1, e 157,7 g no ponto 2. Esses 

resultados demonstram que as infloreseeneias no ponto 0 foram as que apresentaram 

menor peso. ST ABY et aL (1976), relatam que infloreseeneias menos desenvolvidas sao 
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mais !eves. As inflorescencias colhidas no ponto I apresentavam-se pr6ximas do seu 

maximo desenvolvimento, o que pode assegurar a abertura floral plena ap6s a colheita. A 

variayao existente entre inflorescencias colhidas no mesmo ponto foi elevada, com 

amplitude de 180,0 g, 200,0 g e 270,0 g, para os pontos 0, l e 2 respectivamente. 

2.3 .3. Peso apos a colheita 

CASTRO (1993) em avaliavoes sobre o peso do conjunto inflorescencia-haste floral, ap6s 

periodo de conservayao de 7 dias, em soluvao conservante de manutenvao, observou 

acentuada perda de peso. As inflorescencias colhidas nos pontos 0, 1 e 2 perderam 

respectivamente 19,64%, 34,67% e 27,55%. As inflorescencias em processo de abertura 

intensa (ponto 1) perderam mais peso. 

Em fun91io dos parametros avaliados por CASTRO ( 1993), e via vel a colheita de 

inflorescencias de H. angusta, no ponto 1, ou seja, com apenas a bnictea basal expandida, 

ou em inicio de expansao, desde que seja utilizada soluviio de abertura floral, com niveis 

altos de sacarose em pn\-tratamento. 

2.4. Uso de solu~oes conservantes 

De acordo com NOWAK e RUDNICKI (1990), para manter a boa qualidade das flores 

ap6s o corte e retardar a senescencia, e recomendado o tratamento com conservantes 

florais. Os conservantes podem ser aplicados nas flores durante toda a cadeia de 
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distribuivao, do produtor ao atacadista, florista, e consumidor final (HARDENBURG el 

al., 1990). Os conservantes florais afetam a qualidade das flores prolongando a vida em 

condic;:6es de vaso, aumentando o tamanho da flor quando aberta, e mantendo a cor das 

folhas e petalas. 

0 uso de conservantes reduz a perda de flores, promovendo a longevidade floral e a 

qualidade geral, assim como promove a satisfac;:ao do consumidor, HARDENBURG et al. 

(1990). A longevidade das flores e geralmente dobrada ou triplicada pelo uso de 

conservantes. Cravos colocados em solw;:6es conservantes, imediatamente ap6s a colheita, 

chegam a 16,9 dias de vida em vaso a temperatura ambiente, mas somente 6,8 dias em 

agua sem conservante, conforme MAROUSKY e WOLTZ (1971). 

0 uso de soluc;:6es conservantes e recomendado para a manuten;;:ii.o da qualidade p6s

colheita de H. angusta, podendo triplicar o periodo da longevidade floral. Os tratamentos 

de manutenc;:ii.o mostraram-se mais eficientes do que de "pulsing" ( tratamento de absorc;:ii.o 

rapida). Como soluc;:ii.o conservante para H. angusta, recomenda-se utilizar a combinac;:ii.o 

de sacarose 200 gtl, acido citrico 0,2 /lf1, 8-HQC ( citrato de 8-hidroxiquinolina) 0,3 gtl, 

nitrato de prata 0,05 gtl e acido gibere!ico 0,005 /lf1, em manutenyao, e para tratamento 

com solw;ii.o em "pulsing", altera-se o acido giberelico para 0,05 /lf1 (CASTRO, 1993). 

2.4 .1. Compostos quimicos utilizados nas solu~iies conservantes. 
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A qualidade e a longevidade de flores estocadas ou transportadas pode ser aumentada 

tratando-as com condicionamento especificos ou soluv6es de absorvao nipida ("pulsing") 

imediatamente antes e/ou ap6s a estocagem ou transporte (HALEVY e MAY AK, 1981 ). 

0 grupo de componentes mais comuns usados nas soluyoes sao os avucares 

(principalmente sacarose), germicidas (iteido citrico, 8-HQC ou sulfate (8-HQS), e sulfate 

de aluminio), inibidores de produvao ou avao de etileno (tiossulfato de prata (STS)) e 

fitorreguladores, principalmente benzilaminopurina (BA) e acido giberelico (GA)). 

Para NOWAK e RUDNICKI (1990) os carboidratos sao as principais fontes de nutrivao 

para as flares e a fonte de energia necessaria para manter todos os processes bioquimicos 

e fisiol6gicos, ap6s a colheita. Avucares sao a base fundamental dos processes para o 

prolongamento da vida em vase, para a manuten9ao das estruturas e funv6es 

mitocondriais, para promovao do balanyo hidrico atraves da regulavao da transpira9ao, e 

para o aumento da abson.ao de itgua. A sacarose e o a9ucar geralmente utilizado nas 

solu96es conservantes, mas em algumas formulav6es a glucose e fiutose tambem sao 

utilizadas. 

A sacarose aplicada exogenamente repoe este avucar gasto na respiravao durante ou 

depois da estocagem (NOWAK et al., 1991). Isto evita a degrada9ao das proteinas, 

lipideos e itcidos ribonucleicos, mantendo a integridade da membrana e a sua estrutura, a 

fun9ao mitocondrial, inibindo a produ9ao e a a9ao do etileno, promovendo o balanvo 

hidrico e regulando a abertura dos estomatos. A ac;;ao da sacarose relaciona-se a induvao 
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da abertura floral, nao favorecendo o aumento da longevidade em vaso de H. angusta 

(CASTRO, 1993). 

A concentracao ideal de sacarose depende da especie de flor a ser tratada. As vezes, essa 

concentra<;iio varia a nivel de variedades (NOWAK e RUDNICKI, 1990). Concentracoes 

de a<;ucar excessivas ou abaixo das necessidades da flor cortada na solu<;iio conservante, 

podem ser prejudicial, principalmente para folhas e flores. Todos os a<;ucares presentes nas 

solu<;oes conservantes sao excelentes meios para o desenvolvimento de microrganismos 

que entopem os vasos condutores nas hastes. Por esta razao os a<;ucares devem ser 

combinadas com germicidas nas solu<;oes conservantes. 

REID e KOFRANEK (1980) citam o acido citrico como agente acidificante para reduzir o 

pH para 3 a 3,5. 0 pH nessa faixa de valores promove a absor<;iio de agua. Citam tambem 

o nitrato de prata e compostos de am6nia quatemaria, como germicidas, e a sacarose 

atuando na acao osm6tica. A sacarose e o 8-HQC promovem o fechamento dos 

est6matos, desse modo reduzindo a transpiracao (HALEVY e MAY AK, 1979, LARSEN 

e SCHOLES, 1966 e ODOM, 1954). Os germicidas, por reduzirem o crescimento de 

bacterias, previnem que estas entupam os tecidos condutores de agua (LARSEN e 

SCHOLES, 1966 e MAROUSKY, 1969), estimulando a condu<;iio de agua, promovendo 

o balan<;o hidrico na flores e extendendo a longevidade p6s-colheita (NOWAK et al, 

1991 ). 
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Bacterias presentes no tecido das plantas causam aumento da sensibilidade das flores a 

baixas temperaturas durante a estocagem, por criarem locais para a formacao de gelo, 

danificando as celulas (NOWAK e RUDNICKI, 1990). Os compostos normalmente 

utilizados nas solucoes conservantes sao os sais de 8-hidroxiquinolina (8-HQC ou 8-

HQS). Em algumas flores, concentrayoes altas destas substiincias, podem ser prejudiciais, 

causando danos as folhas, escurecendo a haste e amarelecendo as petalas de flares 

brancas. 

Para NOWAK e RUDNICKI (1990), os sais de prata, principalmente nitrato de prata, sao 

excelentes bactericidas. 0 nitrato de prata e muitas vezes adicionado em solu<;6es 

conservantes para extender a vida das flores em condicao de vaso. 0 nitrato de prata 

apresenta duas desvantagens: reage com cloro presente na agua de torneira, e se oxida na 

presenca de luz. Por esta razao deve ser dissolvido somente em agua destilada ou 

desmineralizada, em recipientes de vidro ou plastico, nunca em recipientes metalicos. 

Solu'(6es de nitrato de prata devem ser protegidas da exposi<;ao a luz. 

0 STS e urn potente inibidor da acao e da biossintese do etileno no tecido das plantas 

(NOWAK e RUDNIKI, 1990), alem de promover algumas atividades antimicrobianas 

dentro do tecido das plantas, mas nao na agua dos vasos. 

0 etileno e urn gas produzido pelas plantas mesmo a temperaturas baixas. Esse gas se 

acumula na atmosfera ao redor das flores e acelara o murchamento e a senescencia 

(NOWAK et a!., 1991 ). 0 pre-tratamento de flo res de corte com inibidores quimicos da 
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biossintese de etileno, normalmente solll(;;oes com STS, antes da estocagem ou transporte, 

e mais efetivo no controle total dos efeitos nocivos do etileno. A ventila<;ao nas camaras 

frias com ar livre de etileno previne o acumulo excessivo. 

Os ions mmerms prata e cobalto, segundo CASTRO (1993), nao sao uteis para o 

prolongamento da longevidade de H. angusta. A prata, presente no nitrato de prata em 

baixas concentra~;oes, contribui para a abertura floral. 0 8-HQC, embora ineficiente para o 

prolongamento da longevidade de H. angusta, favorece a manuten<;iio do eixo e do 

ponteiro das inflorescencias na posi~;ao original. 

Reguladores vegetais tambem sao utilizados em soluc;;oes conservantes (NOWAK e 

RUDNICKI, 1990). Estes consistem de hormonios sinteticos de a~;oes fisiol6gicas, assim 

como substancias que previnem a a<;ao de substancias hormonais produzidas 

endogenamente. Podem ser aplicados em flores de corte, isoladamente ou associados com 

outras substancias. Reguladores vegetais promovem o inicio, acelera~;ao, ou inibi~;ao de 

viirios processos bioquimicos e fisiol6gicos nas plantas. E possivel reduzir a velocidade do 

processo de senescencia de flores, pela aplica~;ao de reguladores vegetais. Entre eles, as 

citocininas sao bastante utilizadas para prolongar a vida de vaso das flores. Este grupo de 

reguladores de plantas tern sido utilizado para estender a longevidade de cravos, tanto pela 

diminui~;ao da sensibilidade das flores ao etileno, quanto pela inibi~;ao da produ~;ao de 

etileno (EISINGER, 1977). 
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Alguns reguladores tern sido utilizados para retardar a senescencia em rosas, iris, e tulipas 

e para aumentar a tolerancia ao "chiling injury" em flores de corte de anturio 

(SHIRAKAWAetal., 1964). 

Giberelina ( GA3) niio provoca grandes efeitos na vida de vaso de flo res de corte. 0 acido 

giberelico tern sido usado para acelerar a abertura de flores de cravos cortados no estadio 

de botiio (CYWINSKA-SMOTER et al., 1978), e em gladiolo (RAMANUJA RAO e 

MOHAM RAM, 1979). 

0 tratamento com GA e BA inibe a perda da clorofila nas folhas de alstroemeria 

(GOSZYN'SKA e MJCHALCZUK, 1988), lirio (NOWAK e MYNETT, 1985) e mini 

gladiolos (NOWAK et al., 1991) e sao usados em algumas solu96es conservantes para 

prevenir a degrada91io da clorofila nas folhas estocadas no escuro ou transportadas por 

longos periodos. 

2.5. Reidrata~ao 

Urn dos fatores mais importantes que determinam a vida das flores de corte e a sua 

habilidade em manter a turgescencia. Uma das fun96es dos conservantes de flores e 

manter a turgescencia da flor. Flores cortadas que sao vendidas ou manuseadas por 

periodos curtos, podem ser reidratadas facilmente, desde que sejam colocadas 

imediatamente ap6s o transporte, em recipientes com agua moma (38-43°C). 0 mais 
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recomenditvel, e o uso de solu<;5es conservantes com itgua marna e em refrigera<;ao na 

temperatura mais indicada (HARDENBURG eta!., 1990). 

Agua mama a 38°C e recomendada para a reidratac;ao da maioria das flares cortadas. A 

essa temperatura a itgua e absorvida mais rapidamente e em maior quantidade do que em 

temperatura de itgua gelada (HARDENBURG eta!., 1990) A qualidade da itgua tern urn 

efeito importante sabre a manuten<;ao da qualidade de flares cortadas e folhagens 

ornamentals. A itgua deve canter poucos sais. Agua deionizada ou agua destilada e 

geralmente melhor do que iigua de tomeira ou iigua sem conservantes (REID e 

KOFRANEK, 1980 e ST ABY e ERWIN, 1978). 

Rosas colocadas em agua de torneira foram descartadas com 4,2 dias em compara<;ao 

com 9,8 dias em itgua destilada. Porem, a qualidade da itgua de tomeira em muitas areas 

metropolitanas e boa e satisfat6ria para flares de corte. Altas concentra<;5es de sais na 

itgua, pode ser removida por deionizadores comerciais ou equipamentos de osmose 
reversa (STABY et a!., 1976). Niveis de fluor de 1 mg/1 ou mais, pod em reduzir a 

qualidade final de alguns grupos de flares, especialmente gladiolo e gerbera 

(MAROUSKY e WOLTZ, 1971) Niveis de I mg/l de fluor e aproximadamente, o que e 

colocado na itgua fluoretada de alguns municipios. 

2.6. Corte embaixo d'agua 
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Cuidados especiais devem ser tornados para evitar a perda da turgescencia das flares 

cortadas. Quando as flares sao colhidas em condir;oes de estresse, provoca-se uma tensao 

no sistema vascular, favorecendo a entrada de bolhas de ar nas extremidades do corte. De 

acordo com CRAFTS (1968), a ruptura na coluna de agua nos vasos das hastes florais, 

devido a entrada de ar, tern sido considerada como urn dos principais fatores que causam 

o deficit de agua. Essas bolhas alojam-se nas paredes dos vasos do xilema, criando urn 

impedimenta para o fluxo de agua e a flor entra em processo de murchamento. 

A eliminat;;ao de bolhas de ar foi a base dos beneficios conseguidos com o corte das hastes 

florais sob a agua e do uso de agua morna para a reidrata<;ao de flores, que furam 

mantidas por longos periodos, em armazenamento seco, embaladas, e sob baixas 

temperaturas (LAURIE, 1936 e HARDENBURG et al., 1990). 

2.7. Padroniza~ao e embalagem 

Flores danificadas ou com doenr;as devem ser descartadas durante a padronizar;ao. Flores 

com doenr;as podem contaminar as outras. Somente as flores de alta qualidade devem ser 

estocadas. Condi<;:6es ideais de estocagem nao sao capazes de aumentar a qualidade inicial 

das flores (HARDENBURG eta!., 1990). 

As flores devem ser embaladas antes de serem estocadas. Flores embaladas muito 

apertadas, em embalagem totalmente cheias, na estocagem sao, de modo geral, mais 

suscetiveis ao desenvolvimento de fungos e tern maior dificuldade de resfiiamento nipido. 
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0 tamanho do maco e determinado pelo consumidor e nao varia muito entre mercados. 

Normalmente as flores sao vendidas em mac,:os contendo entre l 0 ou 25 flares, 

dependendo do tipo da flor. Outro fator que determina o tamanho do maco para o 

manuseio ou unidades de venda e o custo das flores, que e inerente a suscetibilidade destas 

aos danos mecfmicos (HARDENBURG et al., 1990). No mercado brasileiro as heliconias 

sao vendidas em mas:os de 10 hastes ou em hastes individuais, dependendo da especie. 

Existem varios sistemas de embalagem, dependendo da especie, da estocagem ou dos 

metodos de transporte (NOWAK et al., 1991). Geralmente, muitos metodos de 

embalagem procuram minimizar danos mecanicos ou perda de agua das flores durante a 

estocagem e transporte. A manutencao da turgescencia das flores a niveis 6timos, assim 

como evitar os danos mecanicos e possivel nos casos de estocagem por via umida ou 

metodos de transporte umido. Nessas situas:oes, a base das hastes das flores sao colocadas 

em conteiners que contem agua ou solucoes conservantes. 

Diferentes tipos de caixas e conteiners sao usados para a estocagem e transporte a seco de 

flores. A embalagem a seco, tern como objetivo reduzir a perda de :i!:,'lla das flores. A 

propriedade das embalagens de reter a umidade, e assegurada por revestimento de cera ou 

aplicacao de varios tipos de laminas de papel absorvente dentro das caixas. A embalagem 

de flores com filmes de polietileno, de maneira que os gases fiquem retidos, e preferivel 

para a estocagem ou o transporte por longos periodos. 



2.8. Pre-resfriamento 

0 pre-resfriamento e comumente usado para reduzir rapidamente a temperatura das flores 

empacotadas ate os niveis requeridos para a estocagem e transporte, pois a respira<;ao das 

plantas produz grande quantidade de calor, NOWAK e RUDNICKI (1990). Ap6s ocorrer 

o pre-resfriamento e possivel manter a temperatura adequada dentro das embalagens 

durante o periodo de estocagem refrigerada ou transporte, reduzindo a respira<;:ao, 

prevenindo a condensayao de umidade e reduzindo os riscos de prolifera<;:ao de fungos 

(NOWAK eta!., 1991). 

A flor, logo ap6s o corte, continua transpirando, respirando e produzindo calor na mesma 

intensidade ou ate mais intensamente do que antes do corte (OVERBEEKE, 1988). Neste 

processo sao consumidas as substil.ncias de reserva jit produzidas pela planta. 0 processo 

fisiol6gico mais importante que favorece o consumo das reservas e a respira.;:ao, com 

consequente produ9ao de calor, aumento da transpirayao e o desenvolvimento do botao. E 

importante que as flares sejam resfriadas rapidamente. Quanto mais ritpido as flores sao 

resfriadas, tanto menor e a perda de agua (NOWAK e RUDNICKI, 1990), e tambem se 

tornam menos sensiveis ao etileno, ou toleram concentra<;:oes mais elevadas. 

Flores colhidas a 20°C e agrupadas em grandes ma<;:os, colocadas em baldes ou caixas, 

liberam o calor gerado com dificuldade e lentamente. A temperatura sobe, a respiras;ao se 

intensifica, os carboidratos de reserva sao consumidos rapidamente, e a durabilidade da 
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flor e reduzida. Rosas transportadas sem pre-resfriamento, em urn caminhao isolado, a 

temperatura pode subir I0°C em 12 horas (OVERBEEKE, 1988). 

A taxa de respirar;;ao esta relacionada com o nivel de reserva de ac;ucares armazenados, 

que sao usados pela flor ou outro substrato de respira.yao e, portanto, e urn indicador de 

tempo de estocagem. 

A taxa respiratoria de flores, de forma geral, a 21 oc e 90 vezes, aproximadamente, mais 

alta do que a 0°C, por isso, o estoque de reservas demora a acabar a temperaturas baixas. 

A taxa respiratoria de rosas e 3 vezes mais alta a 1S°C do que a soc e 6 vezes mais alta a 

2S°C do que a soc. Comparando-se de outra maneira, o efeito da temperatura, equivale a 

dizer que 1 dia manuseando a 15°C e equivalente ao manuseio da flor durante 3 dias a soc 

(SIEGELMAN ,1952 e KUC e WORKMAN, 1964). 

Flores embaladas de 21 a 24°C podem necessitar de 10 a 15 horas para alcan.yar a 

temperatura de resfriamento de I, 7°C (NELL, 1992). 0 pn\-resfriamento mais co mum 

desenvolvido no comercio da industria de flores, utiliza urn plenum de ar ou parede para 

causar uma pequena diferenc;a de pressao entre a camara e o plenum, permitindo que o ar 

frio seja succionado atraves de orificios nas embalagens de caixas de papelao. As flores 

sao resfriadas em aproximadamente 30 minutos, dependendo do tipo de flor e da sua 

temperatura inicial na caixa de papelao. A manutenvao da temperatura e da umidade 

relativa do ar adequadas e essen cia! para o sucesso do pre-resfriamento. De outra forma, 

as flores ressecarao durante o processo. 
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2.9. Estocagem 

A maneira mais conhecida e mais efetiva para reduzir os processos fisiologicos de flor 

cortada e a diminuic;:ao de sua temperatura. Devido a diminuio;:ao da temperatura observa

se a reduc,:ao de calor gerado pela flor concomitantemente a perda de agua 

(OVERBEEKE, 1988). 

0 armazenamento, considerado umas das etapas mais importantes para a manuteno;:ao do 

equilibria entre os mercados distribuidor e consumidor de flores de corte, pode ser 

efetuado em temperaturas baixas, em atmosfera controlada ou modificada, e a pressao 

reduzida, ou como uso de compostos quimicos (LUTZ e HARDENBURG, 1968). 0 

emprego de temperaturas baixas pode permitir o transporte a longas distiincias 

viabilizando a comercializac,:ao internacional. 

A estocagem de flores de corte possibilita o ajuste das demandas de mercado (NOWAK e 

R1JDNICKI, 1990). Alem disso, a estocagem possibilita o acumulo de grandes 

quantidades de flores para viabilizar o transporte. Portanto a administrao;:ao de processos 

permite a reduc,:ao das perdas durante o rnanuseio. Longos periodos de estocagern para 

algumas flores de corte, por exemplo cravos, permite que os produtores limitem a area de 

produo;:ao dessas flores nas estufas no inverno, e corn isso, uma redu9ao no gasto de 

energ1a. 
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NOWAK e RUDNICKI (1990), GOSZCZYN'SKA e RUD1'<1CKI (1988) e RUDNICKI 

et al. (1986), afinnam que cada especie e/ou variedade de flores de corte, exibe diferentes 

niveis de tolerancia a estocagem. Dois fatores determinam o periodo de estocagem mais 

adequado para cada planta: fatores geneticos e condic;oes externas durante a estocagem: 

temperatura, umidade relativa do ar, luz, composic;ao do ar atmosferico, e a velocidade do 

ar dentro da dimara fria, taxa respirat6ria, perda de itgua, produ<;:ao e sensibilidade ao 

etileno, e a contamina<;ao microbiol6gica. 0 ajuste das condi<;oes de estocagem as 

necessidades de cada planta, possibilitam longos periodos de conserva<;:ao e auxiliam na 

manuten<;ao da qualidade durante a distribui<;ao ate o consumidor finaL 

NOWAK et al. (1991) afinnam que a estocagem de flores de corte e plantas ornamentais 

e, para muitas especies, urn estitgio muito importante do ciclo de produ<;ao na modema 

agro-industria da horticultura ornamentaL As pesquisas e as pritticas de estocagem de 

flores cortadas e plantas ornamentais tern progredido em paralelo com a intensifica<;ao do 

mercado intemacionaL 

Para minimizar a deteriora<;ao fisiol6gica e patol6gica durante a estocagem e transporte 

refrigerados de flores cortadas, e importante manter as condi<;oes ideais de manuseio antes 

e durante o periodo de refrigera<yao. Na colheita devem ser observados, o horitrio mais 

adequado, uso de tratamentos quimicos especifico, e urn ritpido resfriamento antes da 

embalagem. Tambem e necessaria a manuten.;;ao da temperatura estitvel e uniforme, 

umidade relativa do ambiente a niveis 6timos, velocidade do ar adequadas e excelentes 
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condi.;oes fitossanitarias na cstocagem (GOSZCZYN'SKA e RUDNICKI, 1988 e 

RUDNICKI et at., 1986). 

As flores destinadas a estocagem devem ser de muito boa qualidade (NOWAK e 

RUDNICKI, 1990), nao podendo ser despontadas, quebradas ou amassadas, porque todos 

os danos meci\nicos aceleram a perda de agua, a produ<;ao de etileno, e a contamina.;ao 

por microganismos. As flores selecionadas para a estocagem devem ser livres de doen.;as e 

pragas. 

Segundo HARDENBURG et al. (1990), na estocagem de flores cortadas, devem ser 

considerados 4 pontos distintos: aqueles relativos ao produtor, ao atacadista, ao varejista, 

e ao consumidor. Muitos produtores possuem uma ou mais camaras frias, ao redor de 1-

4 °C, para manter as flo res cortadas em boas condi.;oes, ate que tenha acumulado o 

suficiente para justificar o transporte. Este procedimento, via de regra, nao e superior a 24 

horas. Produtores interessados em estocar por longos periodos, devem ter uma ciimara 

separada para deixar na temperatura ideal para cada produto. 

Os atacadistas nao tern interesse em estocar flores e normalmente conseguem renovar seus 

estoques diariamente ou os mantem por poucos dias. Atacadistas geralmente tern duas ou 

mais ciimaras frias colocadas a 0,5-2°C e 4°C. 0 varejista esta interessado em vender as 

flores ao consumidor o mais rapido possivel, nao estando interessado na estocagem por 

longos periodos. Muitos varejistas compram as flores que precisam para urn dia em 

especial, e poucas flores sao estocadas. 0 consumidor quer flores frescas, que tenham boa 
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qualidade, e que durem por urn periodo razoavel. Flores cortadas devem, portanto, scr 

estocadas somente por periodos curtos para garantir a satisfas;ao do consumidor 

(HARDENBURG et al., 1990). 

A durabilidade das flores cortadas depende do manuseio adequado em todos os niveis. 

Manuseio inadequado, falta do uso de solus;oes conservantes, falta de recortar a base das 

hastes, condic;oes de refiigeracao inadequada antes de efetuada a venda final, ao 

consumidor, pode reduzir seriamente a vida de vaso (AARTS, 1964; CAROW, 1981; 

PAULIN, 1981; RJJ et al., 1979; ROGERS, 1962; Society of American Florists, 1976; 

STABY et al., 1976 e WILKINS eta!., 1973). 

As temperaturas baixas sao cruciais na manutencao das flores cortadas (NELL, 1992). As 

temperaturas baixas prolongam a logevidade das flores em vaso, porque diminuem a taxa 

de respiracao e a perda de agua, alem de diminuirem a producao e sensibilidade da flor ao 

etileno (FISCHER 1953 e STABY et al., 1976) As flores perdem aproximadamente 

40% da qualidade, decorrentes do manuseio e uso inadequado da conservacao a baixas 

temperaturas. 

Muitas vezes, as maiores perdas sao resultantes da demora da remocao do "calor de 

campo", imediatamente depois que as flores sao colhidas. 0 processo de resfriamento 

deve comecar imediatamente, e as temperaturas baixas devem ser mantidas durante a 

estocagem, o transporte, e a exposicao do produto, para que seja alcans;ada a longevidade 

maxima (NELL, 1992). 
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2.9.1. Temperatura recomeudada 

A temperatura baixa e o fator ma1s importante no sucesso da estocagem de flores 

cortadas, conforme NOWAK e RODNICKI (1990) e HARDENBORG et al. (1990). A 

diminui9ao da temperatura, ate a temperatura ideal, durante a estocagem, reduz a 

velocidade de senescencia das flores e folhas, possibilitando o aumento do perlodo de 

estocagem. 

A inibiyaO do desenvolvimento do botao floral e atingida a temperaturas entre 10 e l5°C. 

Contudo, para diminuir a taxa respirat6ria e com isso o consumo de carboidratos de 

reserva, e necessarlo abaixar a temperatura ate soc. Para algumas flores, como rosas, 

tulipas, iris e fresia, zoe eo ideal, segundo OVERBEEKE (1988). 

NOWAK e RODNICK! (1990), afirmam que a temperatura ideal para a estocagem de 

flores, orlginalmente esta em uma faixa de temperatura ligeiramente acima do ponto de 

congelamento do tecido ( -2 a -1 °C). Na pratica, a temperatura entre 0 e I oc e comumente 

utilizada (NOWAK eta!., 1991). Para HARDENBURG et al. (1990), estas temperaturas 

devem estar entre 0,5 e 0°C, quando estocadas por longos perlodos e a seco. Especies de 

flores de origem de regioes subtropicais e tropicais precisam ser estocadas a temperaturas 

mais altas (4-7°C e 7-l5°C, respectivamente), desde que nao exista a possibilidade de 

danos causados pelo frio. 
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A temperatura recomendada para estocagem vana de acordo com o tipo de flor e o 

estadio de desenvolvimento em que foi colhida (NELL, 1992). Cravos e rosas requerem 

baixas temperaturas, 2°C, enquanto as flo res tropicais sao geralmente estocadas entre I 0 e 

I4°C. Os cravos cortados em estadio de botao, podem resistir a -l°C por uma ou duas 

semanas sem afetar a vida em vaso. 

Flores tropicais, como anturio, orquideas, heliconias, alpinias e muitas euforbiaceas, sao 

sensiveis a baixa temperatura (HALEVY e MAY AK, 1981 ), e pod em apresentar o 

disturbio fisiol6gico causado pelo frio. NOWAK e RUDNICKI (1990) caracterizam os 

sintomas desse disturbio como descolorac;ao das flores e les5es necr6ticas, e a sua 

severidade esta relacionada it combinac;ao de varios fatores, temperatura, periodo de 

exposic;ao, e maturidade das flores. Conforme LUTZ e HARDENBURG (1968) as flores 

tropicais devem ser transportadas e estocadas a temperaturas de 12 a l8°C. 

Flores cortadas, its quais se recomendam temperaturas de 7,5 a 12,5°C, em geral, nao 

mantem sua qualidade quando estocadas a temperaturas mats baixas ou nao se 

desenvolvem satisfatoriamente apos a remoc;ao da estocagem. De modo semelhante, 

itquelas para as quais se indicam temperaturas de estocagem de -I oc a 0°C, embora se 

desenvolvam nonnalmente, deterioram-se rapidamente se estocadas a temperaturas mais 

elevadas, como 7,5°C ou acima. Inflorescencias de vida curta que se mantem melhor a 

4,5°C, se estocadas a -1 oc ou 0°C, apresentam efeitos dessa condic;ao adversa tao logo 

sejam transferidas para a temperatura ambiente (OVERBEEKE, 1988). 
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Varia96es de temperatura no interior de camaras frias devem ser minimas para evitar 

prejuizos as flores estocadas (OVERBEEKE, 1988). Para NOWAK e RUDNICKI (1990), 

a variayao da temperatura causa mudan<;a na umidade relativa do ar resultando na 

condensac;:ao de agua sobre as flores. Essa variavil.o pode ser minimizada, com sistemas de 

refrigera9il.o de alta performance e bern planejados, e com urn born empilhamento do 

material estocado. 

As inflorescenicas de helic6nias nao devem ser armazenadas a temperaturas inferiores a 

1 ooc para previnir disturbios fisiol6gicos causados pelo frio, e o transporte e bern 

sucedido quando se utilizam embalagens que nao permane<;am Umidas (BROSCHAT e 

DONSELA.c'\1, 1983). 

LUTZ e HARDENBURG (1968) relatam que experimentalmente foram determinadas 

temperaturas ideais e periodos de estocagem aproximados para algumas flores cortadas, 

entre elas anturio a 7,5°C, periodos de 1-2 dias, estrelitzia a 7,5°C, por 1 semana e 

helic6nia a 12,8°C e 3-4 dias. Para anturio, AKAMINE e GOO (1973), KAMEMOTO 

(1962), Society of American Florists (1976) e STABY et al. (1976), recomendam 13°C, 

para o periodo de 2-4 semanas; para estrelitzia, HALEVY et al. (1978a), recomendam 7-

80C, por 1-3 semanas, WILKINS et al. (1973); para ginger e helic6nia, recomendam 

13°C, e 4-7 dias e 12°C, por 10 dias, respectivamente. 
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2. 9.1.1. Metodos de estocagem refrigerada para flo res cortadas 

Tern sido descrito metodos de estocagem refiigerada umido ou a seco, segundo LUTZ e 

HARDENBURG (1968) e NOWAK e RUDNICK (1979). Normalmente, o metodo 

umido, onde as flores sao mantidas durante a estocagem, com a por<;ao basal das hastes 

imersas em agua, ou em solw;ao conservante (NOWAK e RUDNICKI, 1990 e 

HARDENBURG eta!., 1990), e utilizado para periodos curtos, urn a tres dias, enquanto 

o metodo a seco e usado para periodos longos. Neste ultimo, as flores devem ser 

embaladas em sacos plasticos ou papel. 

2.9.1.1.1. Estocagem umida 

Estocagem umida de flores cortadas, isto e, estocagem em recipientes com agua ou em 

solu<;oes conservantes, e o metodo mais amplamente praticado, conforme NOWAK e 

RUDNICKI (1990). As flores estocadas desta forma nao necessitam ser embaladas, e 

preservam a turgesdlncia. Entretanto, ocupam mais espa<;o do que o metodo a seco. 

Durante a estocagem umida, as flores sao normalmente colocadas a 3-4°C. Sob estas 

condi.;oes, a degradavao das suas reservas energeticas ocorre mais rapidamente do que em 

estocagem a seco; continua ocorrendo o desenvolvimento dos botoes , e os processos de 

senescencia sao mais acelerados do que na estocagem a seco (NOWAK e Rl.JDNICKI, 

1990). Por estes motivos a estocagem umida deve ser por periodos curtos (Society of 

American Florists, 1976 e STABY et al., 1976). 



NOWAK et al. (1991 ), relatam que algumas especies como cravos, gerberas, lirios e 

anturios podem ser estocadas pelo metoda umido com solw;oes conservantes por varias 

semanas, mas a estocagem por longos periodos nao e comercialmente aplicada em larga 

escala. NOWAK e RUDNICKI (1990) relatam que flares abertas de cravos podem ser 

estocadas adequadamente em agua ou em soluyao conservante entre 3-4°C por 3-4 

semanas. Algumas flares como fresias, dalias, e gypsofilas, sao melhor estocadas por 

longos periodos em agua ou conservantes, do que sob condiy6es a seco (HALEVY e 

MAYAK, 1979). 

2.9.1.1.2. Estocagem a seco 

Metodos de estocagem a seco sao mais comumente utilizados para longos periodos. 

Algumas flares como cravos, crisantemos e estrelitzias apresentam melhor qualidade, e 

por periodos mais longos, quando sao estocadas pelo metoda umido do que quando sao 

estocadas pelo metoda seco e em estadio de botao. Ap6s a estocagem, os botOes 

precisam, para completar a abertura, ser submetidos a solu96es de abertura (NOWAK et 

al., 1991 ). 

HARDENBURG et at. (1990), afirmam que, para a estocagem a seco, as flores sao 

normalmente colhidas no periodo da manha, quando estiio totalmente turgidas, 

manuseadas a seco, e imediatamente embaladas em recipientes fechados it prova de 

umidade, antes que ocorra qualquer perda de agua. Somente as melhores flares devem ser 
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colocadas em estocagem refiigerada por longo periodo. Flores contaminadas por 

microganismos podem infeccionar as outras na mesma embalagem. 

As vantagens da estocagem pelo metoda seco em rela91io a estocagem pelo metodo 

umido, basea-se no fato de que a primeira permite urn Iongo periodo de estocagem para 

algumas especies de flares e o espa9o utilizado na camara e menor. Entretanto, a 

estocagem a seco e mais trabalhosa e mais cara, pois hit necessidade de se embalar as 

flares antes da estocagem. Nem todas as flares se adaptam bern as condi9oes de 

estocagem a seco (NOWAK e RUDNICKI, 1990) 

Durante a estocagem refiigerada a seco, as flares sao normalmente empacotadas em 

ca1xas ou embalagens que impedem a troca de gases. Dentro destas embalagens, a 

respirayao das flares cna uma atmosfera modificada, reduzindo a concentra9ao de 

oxigenio e aumentando os niveis de di6xido de carbona (C02) e, com isso, o periodo de 

estocagem pode ser estendido. 

Flores sensiveis a infec9ao de Botrytis e destinadas a longos periodos de estocagem, 

devem ser protegidas anteriormente a estocagem, por aspersao ou por imersao em solu9ao 

de fungicida (NOWAK e RUDNICKI, 1990). As flares devem estar secas antes da 

estocagem. As flares tambem podem ser previamente tratadas com solu9oes conservantes, 

contendo a9ucares, substancias biocidas, e substancias anti-etileno. 
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AKAMIN"E e GOO (1981) recomendam a estocagem de anturio a seco, a 13°C, por urn 

periodo maximo de 4 semanas. HALEVY et al. ( l978a) recomendam para estrelitzia, pelo 

mesmo metodo, a estocagem a 8°C, por periodo maximo de 4 semanas. 

Analises quimicas de carboidratos em flores estocadas tern mostrado que a diminuivilo das 

suas reservas energeticas e muito mais rapida em flores estocadas em agua do que em 

flores sem embalagens a seco (HARDENBURG et al., 1990). Algumas flores como 

gladiolo, cravos em botao, e estrelitzias podem ser estocadas por longos periodos, se 

forem pre-condicionadas com solw;5es conservantes, antes de serem estocadas em 

embalagens a seco. 0 gladiolo pode ser estocado a 2-5°C, somente por 5-8 dias 

(HALEVY e MAY AK, 1979; KOFRANEK e HALEVY, 1976 e RUDNICKI, 1981 ). 

2.9.2. Umidade relativa do ar 

Flores cortadas contem consideravel quantidade de agua no seu tecido. Se estocadas em 

atmosfera seca, estas perdem agua rapidamente em funvilo da transpiravilo, principalmente 

atraves dos estomatos (NOWAK e RUDNICKI, 1990). A intensidade da transpiravilo e 

controlada pela temperatura, umidade relativa do ar, e velocidade do ar. 0 aumento da 

temperatura aumenta a taxa de transpirayao, e o nivel de transpirayao e inversamente 

proporcional a umidade relativa do ar. 

Quando se promove o resfriamento da flor, os processos fisiol6gicos sao reduzidos, e a 

redu9ilo na diferen9a de temperatura entre a flor e o ar, reduz o deficit de pressao de 
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vapor. A umidade relativa do ar deve ser elevada, de modo que a transpira<;ao seJa 

minimizada (OVERBEEKE, 1988). 

A umidade das camaras frias para flores deve ser de 90 a 95%, conforme NELL (1992) e 

HARDENBURG et al. (1990). Umidade relativa do ar abaixo do nivel ideal resultara em 

rapido ressecamento das flores (NOWAK e RUDNICKI, 1990), enquanto que, niveis de 

agua acima de 95% podem ter como resultado a umidade livre nas flores e folhagem, 

desencadeando problemas de doenyaS. A perda de agua e maior em umidades relativas 

baixas, resultando na necessidade das flores absorverem agua, satisfatoriamente, da 

soluvao de manuten<;:ao. 

A transpirar;ao continua na mesma intensidade ap6s a colheita (OVERBEEKE, 1988). 

Com isso a flor perde agua, e quando esta agua nao e suprida, as flores ressecam. Quando 

ocorre o ressecamento, em torno de 5%, as flores conseguem se recuperar desde que 

colocadas em agua. 0 nivel de perda de agua, que a flor suporta, varia de especie para 

especie. Mas, qualquer flor que venha a perder I 0 a 15% do seu peso em agua, por causa 

da transpira9ao, certamente perdara qualidade e durabilidade, irreversivelmente. 

Deterrninadas flores sao hipersensiveis a perda de agua. 

A perda de agua ocorre quando existe uma diferent;a de pressao de vapor de agua entre o 

tecido da flor e o ar ambiente. Esta diferen9a quase sempre existe, consequentemente 

sempre ocorre a perda de agua. Quanto maior for essa diferen<;a maior sera a perda de 

agua. A diferen<;a de pressao de vapor, tambem chamado de deficit de pressao de vapor, 
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cresce a medida que a diferen9a de temperatura entre a flor e o ar ambiente aumenta, ou 

na medida em que a umidade relativa do ar ambiente decresce (OVERBEEKE, 1988). 

Pequenas variay5es de 5-10% na umidade relativa pode reduzir a qualidade das flores. As 

petalas de algumas especies de flores come<;:am a secar a umidade relativa do ar entre 70-

80%. Cravos conservam-se 2 a 3 vezes mais em atmosfera proxima da saturaviio, do que 

em atmosferas abaixo de 80% de umidade relativa (HITCHCOCK e ZIMMERMAN, 

1929). 

Em algumas especies, por exemplo gladiolo, o desenvolvimento das flores e mais rapido 

em umidade relativa alta, do que em umidade relativa mais baixa, na mesma temperatura. 

Umidade relativa alta e essencial para garantir uma boa abertura de bot5es de cravos e 

crisi'mtemos de corte (HARDENBURG et al., 1990). 

2.9.3. Luz 

Antigamente, era considerado indispensitvel o uso de ilumina<;ao dentro das ciimaras frias 

para manter a folhagem sem amarelecimento. Hoje, muitos produtos sao envoltos em 

papel ou plitstico, ou embalados em caixas fechadas, impedindo que a luz alcance as flores 

elou as folhas. Alem disso, se e necessitrio luminosidade alta para manter a folhagem sem 

se tomar amarelada, isso e decorrente de periodos muito longus de estocagem ou as 

solul(5es de pn\-tratamento nao sao utilizadas adequadamente (N"ELL, 1992). 
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NOWAK e RUDNICKI (1990), afirmam que a luz nao tern influencia significativa sobre a 

qualidade de muitas flores estocadas. A grande maioria das flores cortadas sao estocadas 

com sucesso no escuro por 5-14 dias, dependo da especie e variedade. Algumas flores, 

como os cravos, podem ser estocados no escuro por longos periodos, alguns meses, sem 

qualquer perda de qualidade. Ja outras flores, como alstroemerias, lirios, e crisantemos, 

em estocagens prolongadas no escuro, apresentam amarelecimento das folhas. 

2.9.4. Circula~;ao dear 

A circulavao de ar pela parte intcrna da camara fria, permite urna unifotmidade de 

temperatura naquele ambiente (NELL, 1992). 0 movimento do ar, previne a estratificavao 

do ar e manchas quentes e frias na camara. NOWAK e RUDNICKI (1990) e 

HARDENBURG et al. (1990), recomendam que a velocidade de circulavao do ar tern 

que ser de 15-23 m/min, sendo a ideal para flores estocadas sem embalagem e em agua. 

0 movimento do ar em torno e entre as flores e as caixas de flores, remove efetivamente o 

calor (NELL, 1992 e HARDENBURG et al., 1990). As caixas de flores devem ser 

empilhadas de maneira que permita a circulao;:ao do ar pela maior area possivel, para que a 

troca de calor seja eficiente, mantendo a temperatura das flores em equilibrio com o ar da 

camara, reduzindo a diferen9a de temperatura (NOWAK e RUDNICKI, 1990). 
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A circulacao do ar na camara fria e foryado por ventiladores, ou pelos pr6prios 

ventiladores dos evaporadores (NOWAK e RUDNICKI, 1990). Para realizar a 

distribuic,:ao uniforme do ar dentro da dimara fria, e necessaria preservar espac,:o adequado 

entre as paredes da camara, e as caixas, e entre as fileiras e o material estocado. 

0 espaco adequado para a circulac,:ao do ar e especialmente importante quando as flares 

estao em embalagens a seco nas caixas ou ensacadas. Deve ser preservada a distancia de 

5-l 0 em entre as fileiras e as caixas. A distancia entre as paredes da camara fria e as caixas 

deve ser de cerca de I 0-20 em; a distancia entre o teto e as caixas, cerca de 50 em, e a 

distancia entre o piso e as caixas cerca de 5-1 0 em. Entre a saida do ar resfriado e o 

material estocado deve ser mantida a distancia de 2 m, de modo a garantir uma boa 

circulac,:ao do ar (NOWAK e RUDNICKI, 1990 e HARDENBURG et al., 1990) 

2.9.5. Controle de etileno 

Etileno e uma substancia gasosa que, em elevadas concentracoes, e prejudicial para flares 

e plantas (OVERBEEKE, 1988). Cada flor produz uma quantidade de etileno, mas esta 

quanti dade normalmente nao e suficiente para causar prejuizos. F atores extemos, como 

motores a combustao, maturac,:ao de frutos, aumentam o teor de etileno no ar. Niveis 

elevados de etileno podem causar prejuizos direto as flores, e tambem indiretos, ativando 

mecanismos de producao de etileno end6geno pela propria planta. 
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A sensibilidade e produ<;ao de etileno dependem de varios fatores. Entre eles a propria 

flor, a dura9ao da exposi91io ao etileno ex6geno, a concentra<;ao e a temperatura na qual a 

flor se encontra. 0 aumento da temperatura, aumenta a produviio de etileno pela flor. No 

entanto, em temperaturas baixas a sensibilidade ao etileno e reduzida (OVERBEEKE, 

1988). Por outro !ado, de acordo com NOWAK e RUDNICKI (1990), a estocagem 

prolongada de flores aumenta a sensiblidade ao etileno. 

A retirada do etileno e a renovas:ao por ar fresco livre de etileno, muitas vezes, sao 

metodos mais eficientes para se controlar o aumento da concentras:ao de etileno, conforme 

N"ELL (1992). 0 etileno pode ser controlado reduzindo-se a temperatura, eliminando-se as 

suas fontes de produs:ao, minimizando seus efeitos atraves do tratamento das flores 

sensiveis com produtos quimicos anti-etileno, ou atraves da inclusao de evacuadores na 

ciimara, que permitem a absorviio de etileno por produtos quimicos. 

Esses evacuadores sao bons somente se a velocidade do ar na ciimara for suficiente para 

puxar o ar atraves dos produtos quimicos absorventes (NELL, 1992). De outra forma, os 

produtos quimicos nao sao eficientes. 0 uso da combinas:ao desses metodos e 0 mais 

indicado. De acordo com NOWAK e RUDNICKI (1990), e possivel remover o etileno da 

dimara fria por simples ventila9ao com ar livre de etileno ou atraves de mantas contendo 

solus:oes de permanganato de potassio (KMn04) que oxida o etileno. 

Nunca colocar frutos, hortalivas ou flores mortas ou velhas na ciimara fria, pois elas geram 

etileno. 0 descarte de flores e folhas velhas que caem no chao da cfunara, tambem e uma 
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pnitica de prevenvao contra fonte de produvao de etileno. 0 uso de veiculos movidos a 

gasolina e outra fonte de etileno (NELL, 1992). 

Segundo NOWAK e RUDNICKI (1990), a produc,:ao de etileno e o seu efeito sobre as 

flores sao inibidos por C02 . Aumentando-se a concentravao de C02 na cfunara fiia 

previni-se o efeito nocivo do etileno. Entretanto deve-se tomar cuidado com os efeitos 

nocivos do aumento da concentravao do C02, que tambem pode causar danos as flores. 

2.1 0. Transporte 

Ate recentemente, flores cortadas eram cultivadas para mercados pr6ximos e os periodos 

de transporte eram curtos, usualmente nao mais do que poucas horas. Hoje, entretanto, 

flores cortadas estao sendo levadas por longas distiincias por avioes cargueiros, navios 

mercantes, e caminhoes. Extendendo-se o periodo de transporte acelera-se o 

desenvolvimento e senesdlncia das flores ap6s o transporte, estimulando o murchamento 

destas durante o transporte, e promovendo a proliferavao de doenvas fungicas e 

descoloravao das flores (NOWAK e RUDNICKI, 1990). 

Manter a qualidade das flores transportadas por longos periodos, adequadamente, atraves 

de longas distiincias, requer a aplicac;;ao de metodos modernos de acondicionamento, 

refrigeravao, e embalagem de flores (NOWAK e RUDNICKI, 1990). A qualidade inicial 

das flores cortadas e imprescindivel para minimizar OS efeitos adversus do transporte. As 

flores nao podem apresentar danos, e devem ser isentas de insetos e doenvas. As flores 
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transportadas a longas distiincias, devem ser colhidas no estildio de maturidade fisiol6gica 

o mais precoce possivel, do que as flores colhidas para venda direta, visto que as flores 

cortadas em botao sao menos suscetiveis a danos meciinicos. 

Algumas especies e variedades de flores sao tolerantes ao transporte prolongado em 

caminhoes refrigerados, desde que tenham sido tratadas previamente com solu.;;oes 

conservantes adequadas, e passadas por processus de resfriamento nipido. 

2.11. Condi~oes ambientais da sala de pos-colheita 

De acordo com REID e KOFRANEK (1980), as condi96es da sala de pos-colheita deve 

ser mantida a 20°C, 60% de umidade relativa no ar e com iluminancia de l 000 lux, por 12 

horas, por dia. D'HONT e SPRONG (1989), descrevem como condi.;;oes da sala de pos

colheita, uma sala acondicionada a temperatura de 20°C, 60% de umidade relativa no ar e 

900 lux, por 12 horas, por dia. 

BARDEN e HANAN (1972), MAXIE et al. (1973), DILLEY e CARPENTER (1975), 

BAKER et al. (1977) e CASTRO (1984), recomendam que as condi.;;oes ideais de 

laboratorio, devem ser mantidas a temperatura de 22±1 °C, 12 horas de luz com liimpadas 

fluorescentes e intensidade luminosa de 1500 lux. CASTRO (1993) manteve as condi.;;oes 

de laborat6rio com temperatura de 22±1°C, 14 horas de luz (1500 lux), e umidade relativa 

do ar de 80±5%. 
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2.12. Criterios de avalia~iio 

Segundo D'HONT e SPRONG (1989) ap6s a simula<;ao de transporte, as flores devem ser 

cortadas na base das hastes, novamente, colocando-se cinco hastes por vaso, contendo 

agua de tomeira. A vida em vaso e detenninada a partir do momento da coloca.;:ao das 

hastes nos vasos, ate que 50% das hastes tenham perdido a turgescencia. 

CASTRO (1993), avaliou as inflorescencias de helic6nias, diariamente, quanto as 

caracteristicas de tombamento da haste, murcha acentuada, posi<;ao do eixo e ponteiro, 

quanto a sua inclina<;ao, e presen<;a de manchas, atribuindo notas de 0 a 3. 



45 

3. MATERIAL E METODOS 

Os procedimentos das 4 etapas foram determinados sempre em decorrencia dos resultados 

obtidos nas etapas anteriores. 

Primeira Etapa. Trabalhou-se como hibrido H. 'Golden Torch', que apresentava a maior 

flora<;ao na epoca do experimento e possui caracteristicas muito semelhantes ao grupo da 

Heliconia psittacorum , atualmente a principal especie sendo comercializada no Brasil. 

Segunda e Terceira Etapas. Escolheu-se a Heliconia angusta, (H. aurorea) muito 

estudada por CASTRO (1993), que ja possui uma soluc;;ao de "pulsing" recomendada para 

essa especie, facilitando o processo de estudos e eliminando a necessidade de pesquisa e 

desenvolvimento de uma nova soluc;;ao conservante para essa especie. Pelos resultados 

obtidos na primeira Etapa, mostrou-se imprescindivel a utiliza<;ao de solu96es 

conservantes para a melhoria do desempenho p6s-colheita de inflorescencias de heliconia. 

Quarta Etapa. Procurou-se submeter a Heliconia psittacorum ao mesmo procedimento 

determinado para Heliconia angusta, ap6s o termino da terceira etapa. 
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Os laborat6rios da Se9i'io de Floricultura do Instituto Agron6mico de Campinas - lAC, e 

do Departamento de Pre-Processamento da Faculdade de Engenharia Agricola - FEAGRI, 

da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, foram utilizados para a realizayao 

dos experimentos e simula96es de estocagem e de durabilidade em vaso. 

Foram utilizados termohigr6grafos e term6metros para registrar e medir a temperatura e 

umidade relativa durante a estocagem dentro das geladeiras. Para a pesagem das 

inflorescencias utilizou-se balan9a semi-analitica e, balan9a analitica para a pesagem de 

produtos quimicos. 

Na determina<;ao da umidade e materia seca do tecido das inflorescencias e hastes, foram 

utilizadas estufas a I 05°C ate peso constante, balan9a analitica e cadinhos. 

Na fase de vida de vaso, ou seja, longevidade em vaso, foram utilizados vasos de porcela e 

vidro. Para o corte das hastes na colheita e ap6s a refi:igera9i'io foram utilizadas tesouras 

de poda. 

Na segunda e terceira etapas, foram utilizadas cmxas d'agua para lavagem, pre

resfriamento e reidratm;ao das inflorescencias. A agua utilizada foi a de tomeira. Na quarta 

fase so houve a reidrata9ao com acido citrico 0,2 gil, conforme REID e KOFRAl\i'EK 

(1980). 
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As salas dos laborat6rios apresentaram temperaturas variando de 20 a 25°C, umidade 

relativa entre 60-70% e luminosidade em torno de 1000 lux, com 12 horas de luz. Estas 

condi<;:5es sao aproximadas ilquelas indicadas para as salas de deterrninagao de vida de 

vaso de flores e plantas omamentais, segundo REID e KOFRANEK ( 1980). 

3.1. Temperatura e periodo de estocagem 

Para simulacao de refiigeracao foram utilizadas geladeiras adaptadas com controladores 

de temperatura. Para manutengao da umidade relativa entre 90-95%, foram colocadas 

bandejas na parte superior e inferior, dentro das geladeiras, de acordo com as norrnas de 

umidade relativa para estocagem (NELL, 1992; HARDENBURG et al., 1990 e NOWAK 

e RUDNICKI, 1990). Foram estudados dois metodos de estocagem, a seco e em agua 

(LUTZ e HARDENBURG, 1968 e NOWAK e RUDNICKI, 1979). 

Para estabelecer a temperatura recomendada e o periodo de estocagem, foram utilizadas 

as recomendac5es feitas por LUTZe HARDENBURG (1968), WILKINS et al. (1973). 

3.2. Produtos quimicos utilizados 

0 nitrato de prata (NP) foi utilizado devido ao seu efeito germicida (NOWAK e 

RUDNICKI, 1990), ou como promotor na abertura da inflorescencia de heliconias 

(CASTRO, 1993). Outro produto utilizado foi o citrato de 8-hidroxiquinolina (8-HQC), 
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como gennicida (NOWAK e RUDNICKI, 1990), e suas caracteristicas associadas a 

sacarose no controle osmotico (HALEVY e MAY AK, 1979; LARSEN e SCHOLES, 

1966 e ODOM, 1954), ou para previnir o entupimento dos tecidos condutores de agua 

por bacterias (LARSEN e SCHOLES, 1966 e MAROUSKY, 1969). 0 sulfato de aluminio 

(SA) tambem foi utilizado como gennicida (HALEVY e MAY AK, 1981). 

A sacarose foi utilizada como fonte de carboidratos para os processos bioquimicos 

(HALEVY e MAYAK, 1981 e NOWAK e RUDNICKI, 1990). A giberelina (GA3) como 

regulador de crescimento (HALEVY e MAY AK, 1981 ), ou como redutor da sensibilidade 

ao etileno durante a estocagem (EISINGER, 1977). 0 acido citrico foi utilizado como 

agente promotor de reduviio de pH, facilitando a absor<;:iio (REID e KOFRANEK, 1980), 

ou como gennicida, conforme HALEVY e MAYAK (1981). 

3 .3. Criterios de avalia~ao 

Os parametros avaliados foram, durabilidade total das inflorescencias, em dias, ou seJa 

tempo de estocagem mais tempo de vida em vaso, ate o dia de descarte, para todas as 

etapas, e qualidade das inflorescencias, atraves de uma escala de notas levando-se em 

considera;;:ao o momento onde a inflorescencia perde seu valor ornamental, considerando

se este momento o descarte. 0 parametro da evolu<;:ao da qualidade em vaso so foi 

utilizado para a segunda e terceira etapas, pois na primeira e quarta etapas, apos o periodo 

de estocagem, grande parte das parcelas foram descartadas. Os criterios de avalia9iio 
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efetuados neste trabalho foram uma adaptayao dos criterios de notas estabelecidos por 

CASTRO (1993). 

Para eada inflorescencia foi atribuida uma nota, diariamente, de acordo com os criterios 

relacionados abaixo: 

Quanta a presen<;a de manchas nas inflorescencias . 

. Perfeita, nota 4, inflorescencias com aspecto de recem colhidas; 

. Boa, nota 3, pontas das bn!cteas com inicio de aparecimento de manchas 

(<5%); 

. Regular, nota 2, aparecimento moderado de manchas (5-10%); 

. Ruim, nota 1, aparecimento parcial de manchas (10-20%); e 

. Descarte, nota 0, escurescimento acentuado das bracteas (>20%). 

Quanta a desidrata<;ao da haste. 

Devido a dificuldade da avalia9ao deste pan1metro, foram estabelecidos somente 3 graus 

de notas, a saber: 

. Perfeita, nota 2, com aspecto de recem colhida; 

. Boa, nota 1, com inicio de secamento da base da haste, e algumas ranhuras; e 
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. Descarte, nota 0, com parte da base da haste ressecada (5-10 em). 

Para a compara<;ao de medias de todas as etapas e parametros avaliados, aplicou-se o teste 

de Tukey ao nivel de 5% de significancia. 

3 .4. Primeira Etapa 

Foram coletadas as inflorescencias da H 'Golden Torch' no campo experimental do 

Complexo Botanico Monjolinho - lAC, em Campinas, SP. As hastes foram selecionadas 

pelo ponto de abertura, com a briictea basal bern aberta e a segunda em inicio de abertura. 

As hastes foram colocadas em caixas phisticas para o transporte e mantidas 2 folhas por 

haste para facilitar o acondicionamento no transporte, evitando-se danos as 

inflorescencias. Foram colhidas 125 hastes de comprimentos distintos que em seguida 

foram padronizadas para 70 em, e padronizadas por peso e forma, durante o processo de 

montagem do experimento. 

As hastes foram levadas para o Laborat6rio de Pre-Processamento da FEAGRI, onde 

foram pesadas, numeradas com etiquetas e colocadas em refrigera((ao. 

As hastes foram distribuidas aleatoriamente ap6s a numeravao, em 3 grupos com 24 

hastes. Em cada grupo foram feitos 2 subgrupos, para 12 e 24 dias de estocagem As 

hastes foram agrupadas em mavos de 12 hastes e embrulhadas em papel jornal com 
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etiquetas, que continham a indica<;ao da temperatura e periodo de estocagem, para cada 

tratamento. 

Foram definidas 3 temperaturas, 10, 13 e l6°C. A temperatura indicada para helic6nia e 

de 12,8°C (LUTZ e HARDENBURG, 1968), a partir desta referencia forarn feitas duas 

sirnula<;oes, uma acima e outra abaixo da temperatura recomendada, pois na bibliografia 

nao se discriminava qual especie teria sido estudada, sabendo-se que existe grande 

varia<;ao quanto ao comportamento de diferentes especies de helic6nia. Alern disso, visto 

as grandes diferen<;as de forma e volumes das infloresencias, houve a necessidade de 

serern efetuadas investiga<;oes mais amplas. 

0 rnodelo estatistico foi o delinearnento inteiramente casualizado em esquema fatorial, 3 

temperaturas (10, 13 e 16°C), 2 periodos de estocagem (12 e 24 dias) corn 4 repeti<;oes 

contendo 3 inflorescencias por repeti<;ao. 

Modelo experimental - T ratamentos 

T 1 - temperatura de l0°C, periodo de estocagem de 12 dias 

T2 - temperatura de l 0°C, periodo de estocagern de 24 dias 

T3 -temperatura de 13°C, periodo de estocagem de 12 dias 

T 4 - temperatura de l3 °C, periodo de estocagem de 24 dias 
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T5- temperatura de l6°C, periodo de estocagem de 12 dias 

T6 - temperatura de I 6°C, periodo de estocagem de 24 dias 

Ap6s os periodos de estocagem, as hastes foram recortadas na base em diagonal sob a 

agua e colocadas em vasos com agua de torneira, de acordo com STABY et al. (1976). 

Este procedimento teve por finalidade observar a ultima fase de avalia<;ao de vida em vaso, 

ou longevidade ap6s os diferentes periodos de estocagem e temperaturas. A estocagem foi 

a seco. 

Procedimento operacional desta fase. 

Produs;ao/Colec;:ao 

u 
Pn\-selec;:ao 

u 
Ponto de colheita!Desenvolvimento 

u 
Corte 

u 
Padronizas;ao por tamanho 

u 
Preparac;:ao para transporte/ Acondicionamento 

u 
Transporte 

u 
Pesagem 

u 
Refrigeras;ao/Estocagem a seco 

u 
Retiradas 

u 
Durabilidade (vida) em vaso 
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3. 5. Segunda Etapa 

Nesta etapa estudou-se os efeitos do uso de solus;oes conservantes em interas;ao com a 

refrigeras;ao, em diferentes periodos de estocagem. A especie estudada foi a H. angusta, 

coletada em Itapevi-SP, e transportadas para a Unicamp. 

0 procedimento: 

Escolha do ponto de colheita, procurando-se a melhor padronizav1io do material, 

coletando-se flores com a bractea basal expandida, e a segunda em inicio de abertura, 

conforme CASTRO (1993). Em seguida todas as hastes foram padronizadas por tamanho, 

em torno de 80 em, deixando-se uma folha na haste para facilitar o acondicionamento 

durante o transporte, de modo a evitar o aparecimento de danos as bracteas. 

As inflorescencias foram acomodadas na carroceria do veiculo ( caminhonete com capota 

lonada), procurando-se evitar o contato entre inflorescencias. Foram coletadas 350 

inflorescencias, as quais ap6s o acondicionamento, foram cobertas por uma lona para 

evitar o ressecamento durante o transporte, como medida de seguranya. 

Na FEAGRI as hastes foram novamente padronizadas, descartando-se inflorescencias 

danificadas, separando-se mais criteriosamente o ponto de abertura, hastes finas e hastes 

muito grossas, para promover maior uniformidade do material. Em seguida, recortaram-se 
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as hastes para 70 em, fazendo-se urn corte na base destas dentro d' agua e imergindo-as 

para pro mover a limpeza, reidrata<;ao e elimina<;ao do "calor de campo". 0 periodo de 

reidrata<;:ao foi de 30 minutos em agua de torneira a 20°C. 

Durante esse periodo foram preparadas as solu<;oes conservantes para submeter as 

inflorescencias ao "pulsing" por 24 horas. A op<;ao pela utiliza<;ao de solu<;oes de 

"pulsing" ao inves de soluo;;oes de manuteno;;ao, foi devido as restri<;oes internacionais ao 

uso de solu<;oes a base de prata, por serem consideradas como residuo t6xico ao meio 

ambiente. 

As solw;oes: 

1) SA (0,2g/l), sacarose (200gl1), acido citrico (0,2g/l) (OLIVEIRA et al., 1993). Esta 

op<;ao foi estudada para avaliar uma possivel alternativa de solw;ao sem prata e, 2) 1><1' 

(0,05g/l), sacarose (200gll), acido citrico (0,2g/l), 8-HQC (0,3gll), GA (O,OSg/1), 

(CASTRO, 1993). 

Terminado o periodo de "pulsing" as hastes foram separadas em ma<;os e embrulhadas em 

papel jornaL Foram feitos ma<;os de 16 inflorescencias, e uma inflorescencia foi reservada 

caso fosse necessario o descarte. F oram testadas 3 temperaturas e 3 periodos de 

estocagem. Nesta etapa eliminou-se a temperatura de l0°C, e acrescentou-se a 

temperatura de l9°C, e o periodo de retirada do material foi diminuido para 7 dias, em vez 

de 12 dias utilizado na etapa anterior. 
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0 modelo estatistico foi o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial, 

com 2 solu96es (Solu<;:ao I -a base de SA, Solw;ao 2- a base de NP), 3 temperaturas (13, 

16 e l9°C), 3 periodos de estocagem (7, 14 e 21 dias ), 3 repeticoes, com 5 inflorescencias 

por repeticao (parcela), e testemunhas sem refrigeracao. 

Modelo experimental - Tratamentos 

T I - Solu<;ao 1- testemunha sem refrigeracao 

T2 - Solucao 2- testemunha sem refrigeravao 

T3 - periodo de estocagem de 7 dias, temperatura de I3°C, Soluyao I 

T 4 - periodo de estocagem de 7 dias, temperatura de I 3 °C, Solu<;:ao 2 

T5 - periodo de estocagem de 7 dias, temperatura de I6°C, Solucao 1 

T6 - periodo de estocagem de 7 dias, temperatura de l6°C, Soluvao 2 

T7 - periodo de estocagem de 7 dias, temperatura de I9°C, Solucao I 

T8 - periodo de estocagem de 7 dias, temperatura de I9°C, Soluvao 2 

T9 - periodo de estocagem de 14 dias, temperatura de 13°C, Solucao I 

T l 0 - periodo de estocagem de 14 dias, temperatura de 13 °C, Solu<;:ao 2 

Til - periodo de estocagem de 14 dias, temperatura de I6°C, Solucao I 

Tl2- periodo de estocagem de 14 dias, temperatura de l6°C, Solucao 2 

Tl3 - periodo de estocagem de 14 dias, temperatura de !9°C, Solw;ao 1 

T 14 - periodo de estocagem de 14 dias, temperatura de l9°C, Solu<;ao 2 



T 15 - periodo de estocagem de 21 dias, temperatura de 13 °C, Solu<;ao 1 

TI 6 - periodo de estocagem de 21 dias, temperatura de 13 °C, Soluyao 2 

Tl7- periodo de estocagem de 21 dias, temperatura de 16°C, Solu<;ao 1 

Tl8 - periodo de estocagem de 21 dias, temperatura de l6°C, Solw;ao 2 

T 19 - periodo de estocagem de 21 dias, temperatura de 19°C, Soluvao 1 

T20 - periodo de estocagem de 21 dias, temperatura de 19°C, Soluc;ao 2 
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Ap6s os periodos de estocagem as hastes foram recortadas nas bases em diagonal sob a 

agua e colocadas em vasos com agua, para proceder a ultima fase de avalia<;ao de vida em 

vaso, ou longevidade. A estocagem foi a seco. 
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Procedimento operacional 

Produ<;ao 

u 
Pre-sele<;:ao 

u 
Ponto de colheitatDesenvolvimento 

u 
Corte 

u 
Padroniza<;ao por tamanho 

u 
Prepara<;ao para transporte/ Acondicionamento 

u 
Transporte 

u 
Descarregamento/Limpeza/Sele<;:ao 

u 
Pre-resfiiamento/Lavagem/Reidratac;ao 

u 
Prepara<;ao da solu<;ao "Pulsing" 

u 
"Pulsing" por 24 horas 

u 
Refiigera<;ao/Estocagem a seco 

u 
Retiradas 

u 
Durabilidade (vida) em vaso 
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3.6. Terceira Etapa 

Nesta etapa a especie estudada, o local de coleta, os procedimentos de padroniza<;ao, 

transporte, e reidrata9ao foram os mesmos utilizados na etapa anterior, com as seguintes 

mudan<;as: 

Utiliza<;ao de apenas uma solu<;:ao conservante a base de NP, a mesma indicada na segunda 

etapa, mudan9a na metodologia de estocagem, dois metodos, a seco e umido, pesagem 

das hastes antes e depois dos periodos de estocagem, avaliando-se a perda de peso como 

parametro de determina<;ao do periodo maximo de estocagem e, apenas uma temperatura 

0 modelo estatistico foi o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial, 

com apenas uma solu<;ao de "pulsing" (a base de NP), 2 metodos de estocagem (a seco e 

em agua ), 1 temperatura ( 13 °C), 3 periodos de estocagem (7' 14 e 21 dias) e 5 repeti<;oes, 

com 5 inflorescencias por repeti<;ao (parcela). 

Modelo experimental - Tratamentos 

T 1 - testemunha, sem refrigera<;ao 

T2 - periodo de estocagem de 7 dias, 13 °C, a seco 

T3 - periodo de estocagem de 7 dias, 13 °C, em agua 
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T 4 - periodo de estocagem de 14 dias, 13 °C, a seco 

TS - periodo de estocagem de 14 dias, l3°C, em agua 

T6- periodo de estocagem de 21 dias, 13°C, a seco 

T7 - periodo de estocagem de 21 dias, 13 °C, em agua 

Procedimento operacional 

Produ<;ao 

JJ 
Pre-sele<;ao 

JJ 
Ponto de colheita!Desenvolvimento 

JJ 
Corte 

JJ 
Padroniza<;ao por tamanho 

JJ 
Prepara<;ao para transporte/ Acondicionamento 

JJ 
Transporte 

JJ 
Descarregamento/Limpeza/Sele<;ao 

JJ 
Pre-resfriamento!Lavagem!Reidrata<;ao 

JJ 
Pesagem 

JJ 
Prepara<;ao da solu<;1io "pulsing" 

JJ 
"Pulsing" por 24 horas 

JJ 
Refrigera<;1io/Estocagem a seco e em agua 

JJ 
Retiradas 

JJ 
Pesagem 

JJ 
Durabilidade (vida) em vaso 
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3.7. Quarta Etapa 

A especie escolhida nesta etapa foi a H psittacorum, que apresenta caracteristicas 

distintas da especie estudada anteriormente. 0 material foi coletado em Rio da Prata, no 

Municipio de Campo Grande, Rio de Janeiro. Nesta etapa foi necessario implementar 

algumas outras tecnologias, devido a caracteristica da especie e a distiincia de transporte, a 

saber: 

Acido citrico (0,2g/l), como agente de reidratac;ao, para o transporte do produto em 

solu<;iio, promovendo durante este periodo o "pulsing". Este procedimento corresponderia 

ao transporte intemo no pais, visto que o transporte de solw;oes a base de prata e proibido 

intemacionalmente. As pesagens foram efetuadas somente para avaliar a diferen<;as de 

peso entre os dois metodos de estocagem 

0 modelo estatistico foi o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial, 

com apenas uma solu<;iio de "pulsing" (a base de NP), 2 metodos de estocagem (a seco e 

em agua), I temperatura (13°C), 3 periodos de estocagem (7, 14 e 21 dias), 5 repeti<;5es, 

com 6 inflorescencias por repeti<;iio (parcela), e testemunha sem refrigera<;iio. 

Modelo experimental 

Tl - testemunha sem refrigera<;iio, em agua 

T2- periodo de estocagem de 7 dias, 13°C, em agua 



T3 - periodo de estocagem de 14 dias, I3 °C, em agua 

T4- periodo de estocagem de 21 dias, l3°C, em agua 

T5 - periodo de estocagem de 7 dias, l3°C, a seco 

T6 - periodo de estocagem de I 4 dias, l3°C, a seco 

T7 - periodo de estocagem de 21 dias, 13 °C, a seco 

Procedimento operacional 

Produs:iio 

JJ 
Pn\-sele<;iio 

JJ 
Ponto de colheita/Desenvolvimento 

JJ 
Corte 

JJ 
Padroniza<;iio por tamanho 

JJ 
Reidrata<;ao 

JJ 
Prepara<;iio para transporte/Limpeza/Seleviio I Acondicionamento 

JJ 
Prepara9iio da soluyao "Pulsing" 

JJ 
Transporte /"Pulsing" por 24 horas 

JJ 
Descarregamento 

JJ 
Pesagem 

JJ 
Refrigeravao/Estocagem a seco/Estocagem em agua 

JJ 
Retiradas 

JJ 
Pesagem 

JJ 
Durabilidade (vida) em vaso 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1. Efeito da temperatura em H. 'Golden Torch' 

0 hibrido H. 'Golden Torch' apresenta boas caracteristicas para a comercializayiio por 

apresentar uma inflorescencia pequena e ereta, por essa raziio foi escolhido para iniciar o 

primeiro teste de conservao;iio, com o objetivo de estudar qual seria o maior periodo de 

estocagem e a temperatura mais adequada. 

Ap6s 12 dias de estocagem, as inflorescencias que foram submetidas a temperatura de 

1 ooc encontravam-se com as bnicteas totalmente escurecidas e sem valor ornamentaL 

Essas condiyoes em que se encontravam as bracteas, forarn descritas como disturbios 

fisiol6gicos causados pelo fiio, em concordancia com BROSCHAT e DONSELMAN 

(1983) que afirmam que esse fenomeno acontece em flares tropicais, sempre que mantidas 

em ambiente a I ooc. Nesse momenta foram descartadas todas as inflorescencias que 

estavam submetidas a temperatura de I 0°C, incluindo aquelas que permaneceriam por 

mais 12 dias. 



63 

As inflorescencias submetidas a estocagem a temperatura de 13°C apresentaram as pontas 

das bnl.cteas e a base das hastes com inicio de ressecamento, mas aquelas que ainda 

apresentavam valor ornamental, foram novamente pesadas, as bases das hastes foram 

recortadas e colocadas em agua nos vasos, 3 hastes por vaso. Ap6s serem colocadas em 

agua as infloresd\ncias apresentaram uma pequena recuperayao. Obteve-se uma 

durabilidade media de 4,6 dias de vida em vaso. 

As inflorescencias que estavam a temperatura de I6°C apresentaram alto grau de 

ressecamento das bracteas e hastes, descaracterizando seu valor ornamental. Todas as 

hastes foram descartadas. 

0 ultimo lote de hastes a temperatura de 13 oc e estocadas por 24 dias foi descartado 

assim que as hastes foram retiradas da geladeira. Estas apresentavam avanvado estagio de 

ressecamento, a semelhanva do que ja foi citado anteriormente. 

Com esses resultados pode-se observar que e necessario o uso de solu<;:oes conservantes 

antes do periodo de estocagem, conforme recomendam HALEVY et al. (1978a) e 

NOWAK et al. (1991). Observou-se tambem a necessidade da reidrata<;:ao, de acordo com 

HARDENBURG et al. (1990), e pre-resfriamento, conforme NOWAK e RUDNICKI 

(1990), OVERBEEKE (1988) e NOWAK et al. (1991}, como posssiveis fatores que 

tenham interferido no ressecamento acentuado das inflorescencias de H. 'Golden Torch'. 
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Devido a essas observa~;oes nessa fase piloto, exclui-se a temperatura de I 0°C, pelo 

elevado grau de escurescimento provocado nas bnicteas. De acordo com WILKINS et al. 

( 1973) o periodo mais adequado para o armazenamento de heliconias seria de 10 dias a 

temperatura de 12°C. LUTZe HARDENBURG (1968), recomendam a temperatura de 

12,8°C por 3 a 4 dias. Avaliando essas recomenda~;oes e como intuito de investigar outras 

possibilidades determinou-se para a proxima etapa os seguintes periodos de estocagem 7, 

14 e 21 dias. Quanto a temperatura procurou-se estudar os efeitos de temperaturas mais 

altas, 13, 16 e 19°C. 

A uniformidade no tamanho, ponto de abertura e peso da inflorescencia, eram fatores 

imprescindiveis para a avalia((ao dos efeitos sobre as inflorescencias. Para isso, foi feita 

uma padroniza~;ao do tamanho das hastes, a sele~;ao do ponto de abertura e pesagem, 

seguindo os parametros apresentados por CASTRO (1993). 

Foram efetuadas pesagens iniciais para indicar a uniformidade entre os grupos que seriam 

submetidos aos diferentes periodos de estocagem (12 e 24 dias) e as temperaturas de 10, 

13 e 16°C (Tabela 1, apendice I). 

Pela avalia<;ao do peso inicial das inflorescencias pode-se concluir que os criterios para a 

sele~;ao e padronizac;ao foram adequados e, pela analise de variancia, demonstrou-se que 

nao houve varia~;ao no peso entre as amostras separadas em 3 grupos, constatando-se que 
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houve uma boa uniformidade entre os grupos. 0 coeficiente de varia<;ao de 12,28% foi 

considerado born. 

4.2. Intera-;iio temperatura, periodo de estocagem e solm;iies conservantes. 

Nesta etapa optou-se pela especie H. ang'usta, por ter sido amplamente estudada por 

CASTRO (1993), que avaliou o efeito de diferentes produtos quimicos na manuten<;ao da 

qualidade pos-colheita, durante a sua vida em vaso. F azendo-se urn comparativo com esta 

solu<;ao, foi testada uma solu<;ao a base de SA, de acordo com OLIVEIRA et al. (1993). 

0 numero de tratamentos desta etapa foi elevado. Foram avaliados amplamente diversos 

aspectos, entre eles, uso de solu<;oes conservantes em pn\-tratamento ("pulsing"). Para 

efetuar uma analise sistematica dos efeitos de todos os fatores testados, primeiramente foi 

feita uma analise global de todos os tratamentos, com e sem refrigera<;ao, avaliando o 

desempenho das inflorescencias quanto a durabilidade total e em vaso. Em seguida foram 

avaliados apenas os efeitos dos tratamentos e suas intera<;oes, sobre as inflorescencias sob 

refrigera<;ao. 

4.2.1. Compara~iio entre os tratamentos refrigerados e sem refrigera~iio. 

Pela analise de variancia, Tabela 2, apendice I, obteve-se resultado significativo entre os 

tratamentos testados, conforme pode ser observado atraves das Figuras 3, 4 e 5, onde 

constata-se que existe grande varia<;ao de durabilidade entre os diferentres tratamentos. 
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Pelos testes de Tukey ao nivel de 5% de significancia, o melhor resultado encontrado, para 

durabilidade total, foi para os tratamentos refrigerados por 21 dias, e entre eles a maior 

media foi para o tratamento a l3°C, com soluviio de NP, Figura 3, Tabela 3, apendice I. 

i II c/refrigerac;:ao i 

[ilil sirefri!;Jera9ao j 

DURABILIDADE TOTAL 

Figura 3. Comparavao entre os tratamentos com e sem refrigeravao, quanto a durabilidade 

total. 

Quando foi realizada a comparayao entre os tratamentos, em rela.;ao a durabilidade em 

vaso, pode-se constatar o efeito dos tratamentos, e os periodos de estocagem sobre a 

durabilidade em vaso, de acordo com a Figura 4. Pela analise de variancia, Tabela 4, 

apendice l, houve diferenva significativa entre os tratamento quanto o aspecto de 

durabilidade em vaso. Pelo teste de Tukey, Tabela 5, apendice I, o melhor tratamento foi a 

testemunha sem refiigera<;iio, com solw;ao a base de NP, de acordo com recomenda<;iio de 

CASTRO (1993), obtendo a media de 16,7 dias em vaso. Houve diferenva significativa 

entre o uso das duas solu<;iio (SA e l\;'P) sem refrigeraviio de 3,7 dias, em media. 0 melhor 
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tratamento sob refrigera<;ao foi para as inflorescencias de H. angusta, estocadas por 7 

dias, a I3°C, em solu<;ao NP, com media de 11,3 dias em vaso. 

_______ ·-·······-······················-··-···-····-·-·······-·-·· ...... __ , 11 clrefrtgeragao 

II slrefrtgeragao 

Figura 4. Compara;;:ao entre os tratamentos sem e com refrigera;;:ao, quanto a durabilidade 

em vaso. 

teste 7 dias 14 dias 

Solu~o01 

21 dias 

_ .................................. i • testemunha 

1111113C 

016C 

------- --;0 19 c 
...... ! ... ! .... ! ...... - -

teste 7 dias 14 dias 

Solu~o 02 

21 dias 

Figura 5. Discrimina;;:ao dos tratamentos, quanto a refiigera<;ao, uso de solu;;:ao e periodo 

de estocagem, em rela;;ao a durabilidade em vaso de H. angusta. 
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4.2.2. Compara~,:iio entre os tratamentos refrigerados. 

A Tabela 6, apendice I, apresenta o quadro de analise de variancia, demonstrando a 

influencia dos tres fatores estudados sobre o parametro de durabilidade em vaso da H. 

angusta. A media geral de durabilidade em vaso foi de 3, 76 dias, com urn coeficiente de 

variacao de 22,6. 

0 tempo de estocagem demonstrou-se aitamente significativo, comprovando que existe 

uma grande influencia na durabilidade das inflorescencias de H. angusta, decorrente do 

periodo de permanencia em estocagem. As temperaturas tambem apresentaram efeito 

significativo, ao nivel de l %, o mesmo acontecendo entre as duas solucoes testadas. 

Quanto a durabilidade em vaso, verificou-se que niio houve interacao entre o tempo de 

estocagem e as temperaturas estudadas, ou seja, esses fatores atuaram independentemente 

sobre a durablidade da H. angusta. No entanto, houve interac;:ao entre o tempo de 

estocagem e as solucoes testadas. Tambem houve intera<;ao entre a temperatura e as 

solucoes. Essa intera<;iio significa que tanto as temperaturas quanto os periodos de 

estocagem comportaram-se diferentemente quando associados as solu<;oes conservantes, 

quanto a durabilidade em vaso, como pode ser observado na Figura 6. 
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7 dias 
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14 dias 21 dias 

Soluc;ao 01 
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-------~~ ~ ~~~~~~~~ 

7dias 14 dias 21 dias 

Soluc;ao 02 

Figura 6~ Comparacao dos pariimetros temperatura, periodo de estocagem, e solucao 

conservante~ 

Pode-se afirmar que a temperatura de estocagem que conferiu a melhor durabilidade em 

vaso, foi a temperatura de 13 °C, com durabilidade media em vaso, de 4,3 dias. As 

temperaturas de l6°C e l9°C nao apresentaram diferenca estatisticamente significativa a 

nivel de 5%, embora tenham apresentado resultado inferior a temperatura de 13 °C. A 

Tabela 7, apendice I, confirma as afirma<;oes feitas por LUTZe HARDENBURG (1968), 

que recomendam a temperatura de 12,8°C para a refrigera.;ao de helic6nias, e se aproxima 

da recomendacao feita por WILKINS et al. (1973). 

Nas Figuras 7 e 8, observa-se as diferen<;as entre as temperaturas e as solucoes estudadas. 

A amilise de variiincia, demonstrou que houve interacao entre as temperaturas de 

refrigeracao e as solucoes. Nota-se que a solucao I (SA) a l3°C e l9°C nil.o apresentou 

diferenca quanto a durabilidade total da H. angusta e a l6°C a durabilidade foi superior as 
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outras temperaturas, embora essa diferenc,;a nao tenha sido estatisticamente significativa ao 

nivel de 5%. A soluyao 2 (NP), apresentou o melhor resultado, e foi estatisticamente 

significativo ao nivel de 5%, quando as inflorescencias de H. angusta foram estocadas a 

temperatura de 13°C, caracterizando desta forma a interayao. Para as temperaturas de 

l6°C e l9°C nao houve diferenya significativa a nivel de 5%, com a durabilidade em vaso 

de 3,5 e 3,4 dias, respectivamente. 

Na comparayao feita na Figura 8, foram acrescidas as medias de durabilidade em vaso, o 

tempo de estocagem, para efetuar urn comparativo real do tempo transcorrido desde o 

momento do corte ate o descarte das inflorescencias. 0 melhor resultado obtido ocorreu 

quando as inflorescencias foram submetidas ao tratamento com soluyao a base de NP e 

temperatura de 13 °C, com durabilidade media de 4,3 dias, independentemente do periodo 

de estocagem. 
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Figura 7. Interacao temperatura de estocagem e solucoes, sobre a durabilidade total de H. 

angusla. 

13C 16C 

TEMPERATURAS DE ESTOCAGEM 

19C 

oSOL 1 

1i1SOL2 

Figura 8. Interacao temperatura de estocagem e solucoes, sobre a durabilidade em vaso. 
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Na analise do efeito das solw;oes empregadas, pode-se concluir que a solu<;ao a base NP 

apresentou a maior durabilidade em vaso para H. angusta, com durabilidade media de 4, 7 

dias, enquanto a soluyao a base de SA obteve a media de 2,8 dias (Tabela 8, apendice l). 

Pela Figura 9, observa-se a grande influencia do periodo de estocagem na durabilidade em 

vaso. Ap6s o periodo de 7 dias de estocagem, as hastes de H. angusta submetidas ao 

tratamento de soluvao a base de SA, praticamente nao apresentou durabilidade em vaso. 

Quando comparou-se os mesmos fatores em rela<;ao as hastes tratadas com soluvao a base 

de NP (Figura 1 0), o comportamento foi o mesmo embora tenha sido tao drastico quanto 

ao comportamento de hastes submetidas a soluvao de SA. 

7 dias 14 dias 

PERiODOS DE ESTOCAGEM 

21 dias 

D13C 

1111116 c 
19 c 

Figura 9. Compara<;ao entre temperatura e o periodo de estocagem, para a soluyao a base 

de SA. 
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Figura l 0. Comparavao entre temperatura e o periodo de estocagem, para a soluvao it 

base de NP. 

0 tempo de estocagem tambem demonstrou ser urn fator decisivo na determinavao da 

durabilidade em vasa de H. angusta, onde ap6s o periodo de 7 dias de estocagem, as 

inflorescencias de H. angusta apresentaram media de durabilidade em vasa de 8, 4 dias, 

com 14 dias, media de 2, I dias e com 21 dias, praticamente descartando todas as hastes 

ap6s serem colocadas em agua, com media de 0,7 dias (Tabela 9, apendice I). 

A influencia das soluvoes, em relayao aos periodos de estocagem pode ser observada na 

Figura II, e mais detalhadamente nas figuras 12, 13 e 14. Na Figura II, observa-se que 

houve diferen9a entre as soluyoes, quando as inflorescencias foram estocadas par urn 

periodo de 7 dias. Essa diferenva apresentou-se estatisticamente significativa ao nivel de 

5%, com diferen9a media de (9,5-6,8) 2,7 dias. Quando comparou-se o efeito das 

soluyoes, ap6s o periodo de 14 dias de estocagem, a diferen9a na durabilidade em vasa, 
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apresentou-se bern maior entre o uso das duas soluv5es. A durabilidade das hastes de H 

angusta ap6s 21 dias de estocagem apresentaram diferenc;as, entretanto essas diferenc;as 

nao foram significativas. 

10 

4 

3-! 
' 2 

7 dias 14 dias 21 dias 

DIAS DE ESTOCAGEM 

Figura I L Efeito do tempo de estocagem na durabilidade em vaso e a influencia das 

solw;oes conservantes. 

TEMPERA TURAS 

Figura 12. Efeito das soluc;oes e interac;ao com as temperaturas ap6s 7 dias de estocagem. 
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Temperaturas 

Figura 13. Efeito das soluv5es e interayao com as temperaturas ap6s 14 dias de 

estocagem. 

"' "' 0 

Temperaturas 

Figura 14. Efeito das soluv5es e interw,ao com as temperaturas apos 21 dias de 

estocagem. 
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Alguns fatores podem ter sido determinantes para a grande varia<yao de durabilidade em 

vaso, entre os periodos de estocagem. No momento da retirada das hastes, ap6s os 

periodos de estocagem observou-se que havia urn certo grau de ressecamento das hastes, 

e isso foi se acentuando a medida que as hastes foram submetidas a periodos maiores de 

estocagem. De acordo com OVERBEEKE (1988), quando ocorre ressecamento em tomo 

de 5% do seu peso, as flores conseguem recuperar a turgescencia desde que colocadas em 

agua. 0 nivel de tolerancia a perda de agua varia de especie para especie. Entretanto, 

quando a flor cortada perde de I 0 a 15% do seu peso, por causa da transpira<;ao, o dano e 

irreversivel. 

Conforme os resultados observados nesta etapa e as afirma<;oes relatadas por 
OVERBEEKE (1988), determinou-se que seria necessaria maior controle de perda de 

agua do tecido, para que houvesse melhor desempenho da estocagem por longos periodos. 

4.3. Estocagem a seco e umida e seus efeitos em H. angusta. 

Nesta etapa os fatores, temperatura e solu<;ao conservante mms adequados para a 

estocagem das inflorescencias de H. angusta, ja estavam definidos. 0 objetivo foi entao 

determinar o efeito de diferentes metodos de estocagem e a intera<;ao com os periodos de 

estocagem, avaliando sua influencia sobre a durabilidade total, durabilidade em vaso, peso 

da inflorescencia, e qualidade ornamental das inflorescencias de H. angusta ap6s a 

estocagem. 
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4.3.1. Efeito da estocagem sobre a durabilidade total de H. angusta. 

Primeiro foi feita a analise apenas dos tratamentos que sofreram estocagem refrigerada, 

sem considerar a testemunha que sera avaliada posteriormente. Pela analise de variancia 

notou-se que houve diferent;:as significativas, quanto aos tempos de estocagem, e para os 

metodos de estocagem aplicados, ou seja, os periodos de estocagem, 7, 14 e 21 dias 

interferiram na durabilidade total das inflorescencias de H. angusta, assim como os 

metodos a seco e umido. 

Quando avaliou-se a intera<;:ao, ou seJa, a influencia conjunta dos fatores, periodos de 

estocagem e metodo, nao houve diferen<;:a significativa, portanto OS fatores periodo e 

metodo de estocagem agiram independentemente quanto a durabilidade total das 

inflorescencias de H. angusta. 

A media geral dos dados relacionados ao parametro durabilidade total no ensaio foi de 

19,57 dias, eo coeficiente de varia<;:ao foi de 7,14% (Tabela 6, apendice I). 

0 comportamento da durabilidade total das inflorescencias a 7, 14 e 21 dias de estocagem, 

a seco e umido, podem ser observados na Figura 15. Verificou-se diferent;:a significativa 

entre os 3 periodos e os 2 metodos de estocagem. 
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Figura 15. Efeito do tempo e metoda de estocagem na durabilidade total de H. angusta. 
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A durabilidade total media para os 7, 14 e 21 dias de estocagem foram respectivamente 

17 ,2; 19,2 e 22,3 dias. Esses resultados representam a durabilidade atingida pelas hastes 

de H. angusta, tratadas com soluvil.o de "pulsing" it base de NP, it temperatura de 13 °C, 

independentemente do metodo de estocagem utilizado. Para a analise da durabilidade total 

foram somados o tempo de estocagem mais o tempo em vaso, do momenta do corte, ao 

descarte, Tabela 11, apendice L 

Os resultados demonstram que com o aumento do periodo de estocagem, houve aumento 

da longevidade das inflorescencias, embora a analise isolada deste pariimetro nil.o possa ser 

conclusiva, deve-se observar o periodo de longevidade das inflorescencias em vaso. 

Na Tabela 12, apendice I, avaliou-se a influencia do metodo de estocagem sobre a 

durabilidade total. 0 metodo de estocagem umido apresentou o melhor resultado com 
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20,8 dias em media, enquanto 0 metodo a seco obteve media de 18,3 dias, essa diferen<;a 

foi estatisticamente significativa. Por essa analise pode-se observar urn aumento de 

longevidade das hastes em 2,5 dias em media, sobre o metodo a seco. 

4.3.2. Efeito da estocagem sobre a durabilidade em vaso de H. angusta. 

Pela analise de varifmcia para a durabilidade em vaso, obteve-se o mesmo resultados de 

significancia encontrado para a durabilidade total (Tabela 13, apendice I). A media geral 

foi de 5,6 dias de durabilidade em vaso, 13,97 dias a menos que a encontrada na 

durabilidade total. 0 coeficiente de variac;ao foi de 25,08%, esse coeficiente e 

relativamente alto, e e resultante dos danos da refrigerayao sobre as inflorescencias de H. 

angusta, que se tomavam evidentes assim que eram feitas as retiradas da inflorescencias 

sob refrigera<;ao, principalmente nas inflorescencias estocadas por periodo de 21 dias, e no 

metodo de estocagem a seco. 

Quanto ao efeito do tempo e metodo de estocagem apresentado na Figura 16, nota-se que 

a medida que ampliou-se o tempo de estocagem, houve diminui<;ao na durabilidade em 

vaso. Observando o metodo de estocagem, nota-se que existe diferen<;a na durabilidade 

em vaso, entre o metodo de estocagem a seco e umido. 
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Figura I 6. Efeito do tempo de estocagern sobre a durabilidade ern vaso de H. angusta. 
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Pelo teste de Tukey (Tabela 14, apendice I), pode-se notar que corn o aurnento do periodo 

de estocagern houve dirninuiyao da durabilidade ern vaso, 10,2; 5,2 e 1 ,3dias ern media, 

para os periodos de 7, 14 e 21 dias de estocagern, essa diferenya e estatisticarnente 

significativa. 

Cornparando apenas os rnetodos de estocagern obteve-se 6,8 e 4,3 dias em media, para o 

rnetodo de estocagern urnido e a seco, respectivarnente. Essa diferenya de 2,5 dias ern 

media e significativa (Tabela 15, apendice I). A diferenya na durabilidade ern vaso das 

inflorescencias de H. angusta entre os rnetodos de estocagem ja havia sido relatado, na 

analise da durabilidade total, onde pode-se concluir que a perda de durabilidade e 

resultante do tempo de vida ern vaso, pois na durabilidade total forarn cornputados o 

rnesrno tempo de estocagern para os dois rnetodos de estocagem, rnais o tempo de vida em 

vaso. 
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4.3.3 Tempo de estocagem e durabilidade total e em vaso H. angusta, com e sem 

refrigera.;ao. 

Nesta etapa tambem avaliou-se a diferenca de durabilidade total em vaso, entre a 

testemunha sem refrigeracao, e os tratamentos refrigerados. Na analise de variancia 

quando comparou-se todos os tratamentos aplicados, o resultado foi significative ao nivel 

de 1%. A media geral da durabilidade total foi de 18, 18 dias e o coeficiente de varia.;ao foi 

de 3,8% (Tabela 16, apendice I). 

A Figura 17 apresenta a compara.;ao entre os diferentes tratamentos, testemunha nao 

refrigerada (20 a 25°C) e demais tratamentos refrigerados (l3°C - a seco e umido ). 

V erificou-se diferenva significativa de ganho de durabilidade, o melhor tratamento obteve 

a media de 23,19 dias e a testemunha apenas 11,38 dias (Tabela 17, apendice I). 

140 

Dias de estocagem 

210 

! II a seco 

! llumido 

i o testemunha i 

Figura 17. Comparacao entre tratamentos refrigerados e nao refrigerados, em diferentes 

periodos de estocagem de H. angusta. 



82 

No entanto a comparayao correta e a observada nas Fi1,>uras 18 e 19, onde pode-se 

realmente avaliar a durabilidade das inflorescencias em vaso. Para efeito comer cia! a 

durabilidade em vaso deve ser observada quando se quer comparar diferentes tratamentos, 

pois a estocagem e urn procedimento bastante empregado como regulador de mercado 

(LUTZe HARDEJ\'BURG, 1968, NOWAK e RUDNICKI, 1990 e NOWAK eta/., 1991 ). 

Entretanto para HARDENBURG et al. (1990) deve ser preferivel a estocagem de flores 

por periodos curtos, garantindo boa qualidade e durabilidade das flores em vaso, ao nivel 

de consumidor final. 

·····---···----· ---····----------------- --------, 
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Figura 18. Durabilidade Total e em vaso de H. angusta em fun9ao do tempo de 

estocagem. 
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Figura 19. Durabilidade em vasa de H. angusta em fun9ao do tempo de estocagem. 

83 

No processo de comercializavao existem varios fatores a serem observados, para garantir 

efetivamente a estocagem de flares, os quais devem ser setorizados dentro da cadeia de 

comercializavao (HARDENBURG et at., 1990). A durabilidade das flares cortadas, 

depende do manuseio em todos os niveis da cadeia de distribui9lio (do produtor ao 

consumidor), e estao comprometidos entre outros fatores pela refrigeravao adequada. No 

entanto, todos esses fatores e a interavao entre eles pode comprometer seriamente a vida 

em vasa reduzindo-a, conforme afirmam AARTS (1964), CAROW (1981), PAULIN 

(1981 ), RIJ et al. (1979), ROGERS (1962), ST ABY et al. (1976). 

Apenas o tratamento, 7 dias de estocagem umido, apresentou durabilidade em vasa 

superior ao encontrado na testemunha sem refrigeravao, com media de 12, 17 dias, 

en quanta a testemunha apresentou a media de 11 ,3 8 dias. 
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4.3.4. Efeito da estocagem na qualidade das inflorescl\ncias de H. angusta. 

Quanto ao aspecto da qualidade da inflorescencia no periodo de vaso, houve diferen9a 

estatisticamente significativa, para os tempos de estocagem, para o metodo de estocagem 

utilizado, e a intera<;:ao entre os dois fatores (Tabela 18, apendice I). 

Na avaliayao da qualidade da inflorescencia, para o fat or ausencia ou presen<;a de manchas 

no periodo de vida em vaso, foram atribuidas notas diarias para cada inflorescencia, 

conforme iten 3.3., ate o dia do descarte com a nota 0. Os resultados das medias do 

periodo em vaso estao apresentados na Figura 20. 

70 140 21D 

dias de estocagem 

Figura 20. Efeito do tempo e metodo de estocagem sobre inflorescencias de H. angusta. 

0 melhor resultado na avalia<;:ao dos efeitos da estocagem refrigerada (tempo e metodo ), 

sobre a qualidade das inflorescencias ap6s o periodo de estocagem, foi obtido pelas 
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inflorescencias que pennaneceram por periodo de 14 dias, com media de 18,87 pontos, 

embora nao tenha diferido estatisticamente do periodo de 7 dias, com media de 18,04 

pontos. 0 pior resultado foi para o periodo de estocagem de 21 dias, com media de 6,26 

pontos (Tabela 19, apendice I). 

Quanto ao metodo de estocagem, as hastes mantidas em agua durante todo o periodo de 

estocagem obtiveram as maiores notas no periodo de vida em vaso, com medias de 

pontua9ao de 18,34, enquanto as hastes mantidas a seco obtiveram medias de 9,73 pontos. 

As inflorescencias mantidas em estocagem umida obtiveram o dobro de pontos que 

aquelas mantidas em estocagem a seco, em uma escala que variava de 0 a 30 pontos, nota 

maxima atribuida aquelas inflorescencias que apresentavam aparencia de recem colhidas 

(Tabela 20, apendice I). 

4.3.4.1. Efeito da estocagem refrigerada na qualidade das inflorescencias de H. 

angusta, comparando com tratamento sem refrigera4,:iio. 

Outro parametro avaliado foi a qualidade das inflorescencias conservadas sob refrigera<;ao 

(13°C, 7, 14 e 21 dias) em comparayao com a testemunha sem refrigera~;ao (20 a 25°C). 

Pela analise de variiincia obteve-se resultado significative entre os tratamentos ao nivel de 

1% (Tabela 21, apendice I), ou seja, existe diferen9a significativa entre os tratamentos, 

quanto a qualidade das inflorescencias, ap6s os periodos de estocagem e metodo utilizado. 
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A Figura 21 apresenta o resultado da avaliac;ao qualitativa ap6s a estocagem, para os 

diferentes tratamentos. Embora nao se tenha observado diferenr;;as estatisticas 

significativas (Tabela 22, apendice I) entre os periodos de 7 e 14 dias de estocagem, 

independente do metodo de estocagem em relac;ao a testemunha, pode-se verificar que a 

testemunha apresentou o melhor resultado com media de 22,23 pontos, seguidos pelos 

tratamentos 7 e 14 dias de estocagem pelo metodo umido, ou seja, com as hastes em agua 

durante a estocagem. 0 pior resultado foi encontrado para o tratamento com estocagem 

por 21 dias e pelo metodo a seco, com pontuac;ao media de 1,64, onde a pontuao;ao 

maxima seria 30, e a minima 0. 

til 
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Figura 21. Efeito do tempo e metodo de estocagem sobre inflorescencias de H. angusta. 

4. 3. 5. Efeito da perda de peso durante a estocagem de H. angusta. 
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0 efeito da estocagem na perda de peso e apresentado na Figura 22, quanto rnaior foi o 

tempo de estocagem, maior foi a perda de peso, e essa diferenva foi maior quando 

comparou-se o metodo a seco com o metodo umido. 

70 14D 21D 

dias de estocagem 

II a seco 

oumido 

Figura 22. Efeito do tempo e metodo de estocagem sobre a perda de peso de H. angusta. 

A perda de peso na flores, ap6s cortadas ou durante a estocagem, por transpiraviio ou pela 

diferenva de pressao de vapor, entre a flor e o ar ambiente, tern implicaviio direta na 

qualidade e durabilidade das flores (OVERBEEKE, 1988). Na Tabela 23, apendice I, 

estao apresentados os valores encontrados pela analise de variiincia, e pode-se concluir 

que houve diferenvas estatisticamente significativas ao nivel de 1%, ou seja, que existe 

diferen9a no comportamento das hastes de H. angus/a, relativo a capacidade de perda de 

peso em diferentes condi<;:oes de estocagem, a seco e umido, e por periodos de 7, 14 e 21 

dias. No entanto niio houve interaviio entre estes fatores, a media geral de peso das 

inflorescencias foi 84, 14 gramas, com urn coeficiente de variaviio de 7, 7%. 
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Nos periodos de estocagem de 7 e 14 dias nao houve diferencas estatisticamente 

significativas, e as medias apresentadas foram respectivamente, 85,95 g e 90,52 g. A maior 

perda de peso foi encontrada nas hastes que foram submetidas a 21 dias de estocagem, 

com 76,59 g (Tabela 24, apendice I). Na avaliayao da perda de peso quanto ao metodo de 

estocagem, as medias encontradas foram 92,71 g e 7 6, 19 g, para os metodos umido e a 

seco, respectivamente, Tabela 25, apendice I, a diferen9a de perda de peso foi de 16,52g, 

15% de perda de peso entre as inflorescencias estocadas a umido e a seco. 

Comparou-se o efeito da refrigeraviio, com a testemunha sem refrigeracao, para verificar

se a diferen9a de perda de peso das inflorescencias antes e depois da refrigeracao. Pela 

analise de variiincia constatou-se que houve diferencas entre o peso das inflorescencias de 

H. angusta antes e depois dos diferentes periodos de estocagem (Tabela 26, apendice I). 

V erificou-se que houve diminuicao do peso durante a estocagem, isso ocorreu devido a 

perda de agua das inflorescencias para o ar dentro da geladeira, a umidade relativa 

permaneceu entre 90 a 95%. 

A avaliacao do teste de Tukey (Tabela 27, apendice I), mostrou que so houve diferenca 

estatisticamente significativa para urn tratamento, 21 dias a seco, com media de 65,46 g 

ap6s o periodo de estocagem. No entanto, diferencas reais de perda de peso superiores a 

5%, interferiram na qualidade e durabilidade das flores cortadas (OVERBEEKE, 1988). 

Na Tabela 28, encontram-se as porcentagens de perda de peso por tratamento em relacao 

ao peso medio de 1 00 inflorescencias antes da refrigera<;iio, Figura 23. 
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Tabela 28. Compara<;ao entre o peso das hastes de H angusta ap6s diferentes periodos de 

estocagem e o peso inicial, antes da estocagem. 

Tratamentos Peso(Medias) % Diferen<;a 

Testemunha 92,45 100,00 ----------

7 dias, em agua 91 '19 98,64 1,36 

14 dias, em agua 90,74 98,15 1,85 

21 dias, em agua 88,59 95,82 4,18 

14 dias, a seco 82,88 89,65 10,35 

7 dias, a seco 80,86 87,46 12,54 

21 dias, a seco 65,46 70,81 29,19 

Os tratamentos que perderam menos peso foram aqueles cuJas inflorescencias foram 

submetidas a estocagem umida, com a base das hastes, durante todo o periodo de 

estocagem, em agua. Pela avaliayao feita sabre a porcentagem de peso, as inflorescencias 

que ficaram estocadas a seco perderam mais de 10% do seu peso. De acordo com 

OVERBEEKE (1988), flares cortadas que perdem mais de 10% do seu peso, sofrem 

danos que sao irreversiveis, mesmo que as flares sejam colocadas em agua novamente. 

Portanto, a perda de peso foi o principal fator para a reduvao na qualidade e longevidade 

das hastes estocadas a seco. 
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Figura 23. Porcentagem de Perda de Peso, em fun<;ao do metodo de estocagem. 

4. 4. A valia~iio do comportamento da H. psittacorum submetida a estocagem. 

Nesta etapa, o objetivo foi avaliar o comportamento da especie H. psittacorum, sob 

condi9oes de refrigeravao, em dois metodos de estocagem, a seco e umido. 0 

procedimento experimental, prec1sou ser alterado, em rela<;ao ao metodo da etapa 

anterior, p01s a H. psittacorum apresentou comportamento diferente da especie 

anteriormente estudada, a H. angusta. Entre as diferen<;as pode-se ressaltar, a estrutura da 

haste mais fina, inflorescencias com bnicteas mais delgadas, e uma capacidade de perder 

ilgua muito alta. CASTRO (1993), afirma que H. psittacorum apresenta baixa durabilidade 

e devido a isso sua capacidade de estocagem e restrita. 

Os pariimetros avaliados foram, a durabilidade total, em vaso e perda de peso, apos o 

periodo de estocagem. Pela Figura 24, nota-se que o periodo de 7 dias de estocagem nao 
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apresentou incremento na longevidade das hastes de H. psittacorum. Todas as hastes 

estocadas por periodos superiores a 7 dias, foram descartadas no momento da retirada, 

pois nao apresentavam valor ornamental, e o aspecto apresentado era de avanc;ado estagio 

de desidrata9ao e inicio de deteriora9ao. 
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IIIVaso 

DTotal 

Figura 24. Efeito da refrigera9ao sobre H. psittacorum, em dois metodos de estocagem. 

As medias de durabilidade total e em vaso das hastes para os tratamentos, testemunha, 7 

dias de estocagem umido e 7 dias de estocagem a seco, foram: 10,8, 10,4 e 8,4 dias, e 

1 0,8, 3,4 e 1,4 dias, respectivamente. 

Quando avaliou-se a perda de peso entre as hastes submetidas aos diferentes tratamentos, 

observou-se que a perda de peso, ou seja, perda de agua do tecido das hastes, propiciou a 

redu9ao da longevidade das hastes, principalmente ap6s a estocagem, Figura 25. 
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?f.. teste 

Figura 25. Efeito da refrigera9ao sobre a varia9ao do peso da H. psittacorum, ap6s a 

estocagem. 

0 comportamento observado na experimenta9ao com a especie H. psittacorum, divergiu 

dos resultados escontrados para H. angusta, quanto a durabilidade em vaso ap6s o 

periodo de 7 dias de estocagem. Mas, muito semelhante quanto ao efeito da perda de peso 

em relavao a durabilidade ap6s a estocagem, Tabela 29. Esse fato, confirma o que afirmam 

NOWAK e RUDNICKI (1990), que cada especie e/ou variedade de flores de corte, exibe 

diferentes niveis de toleriincia a estocagem. 

Tabela 29. Porcentagem de Perda de Peso da H. psittacorum, ap6s a refrigera9ao. 

Tratamentos Media (g) Diferen9a Porcentagem (%) 

Testemunha 62,43 0,00 --

Em agua 51,48 10,94 17,52 

A seco 48,32 14,10 22,59 
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De acordo com OVERBEEKE (1988), pode-se afirmar que a perda de agua dos tecidos 

das flo res em niveis superiores a I 0-15%, provocam danos irrepaniveis it vida p6s-colheita 

das flores cortadas. 



5. CONCLUSOES 

.Existe diferens;a entre as especies de heliconia estudas (H. 'Golden Torch', H. 

angusta e H. psittacorum), quanto a sua toleriincia a estocagem.A H. angusta 

foi a que apresentou a maior toleriincia a estocagem. 

. lnflorescencias de heliconias expostas a temperatura de I 0°C sao suscetiveis 

aos danos causados pelo frio, "chilling injury" . 

. A temperatura de 13°C foi a mais indicada para a estocagem de H. angusta . 

. 0 periodo de estocagem de 14 dias e o mais aconselhavel para a estocagem de 

H. angusta . 

. A solw;;ao a base de nitrato de prata deve ser utilizada em pre-tratamento, 

antes de efetuar a estocagem de H. angusta . 

. 0 melhor metodo de estocagem para heliconia e 0 metodo umido, com a base 

das hastes permanentemente em agua . 

. A perda de peso das inflorescencias durante o periodo de estocagem e o fator 

mais agravante para a redu<;il.o da durabilidade em vaso, ap6s a estocagem . 

. A H. psittacontm, apresenta pouca toleriincia a estocagem, com grande 

suscetibilidade a perda de peso durante a estocagem. 
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7. ANEXOS 

Apendice I . Tabelas 

Em todas as tabelas as medias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nivel de 

significiincia indicado. 

Etapa I 

Tabela 1. Analise de Variiincia do Peso Inicial das hastes selecionadas. 

Causas da varia<;:ao G.L. S.Q QM VALORF PROB.>F 

Temperatura 2 0,0258799 0,0129399 0,0192 0,98178 n.s. 

Estocagem 1 0,0322119 0,0322119 0,0478 0,82214 n.s. 

Residuo 68 45,8083994 0,6736529 

TOTAL 71 45,8664911 

n. s. = nao stgmficattvo 

Media Geral = 44, l 7 

Coeficiente de variac;:ao 12,28% 
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Etapa 2 

Tabela 2. Analise de variiincia do efeito dos tratamentos com e sem refrigeravao sobre a 

durabilidade total da Heliconia angusta. 

Causas da variavao G.L. SQ QM VALORF PROB.>F 

Tratamentos 19 653,9333 34,4175 29,9283 0.00001 ** 
RESIDUO 40 46,0000 J' 1500 

TOTAL 59 699,9333 

Medm Geral = 1 7,3 7 

Coeficiente de varia<;ao = 6,17% 

Tabela 3. Influencia dos tratamentos com e sem refrigeravao sobre a durabilidade total da 

Heliconia angusta. 

Soluvoes Repeti9oes Medias 5% 1% 

Tl6 3 23,67 a A 

T20 3 22,00 ab AB 

Tl7 3 21,33 abc ABC 

Tl8 3 21,33 abc ABC 

TIS 
~ 

21,33 abc ABC ~ 

Tl9 3 21,00 abc ABC 

TlO 3 19,00 bed BCD 

T04 3 18,33 cde BCDE 

Tl2 3 17,67 def CDEF 

T02 3 16,67 defg DEFG 

Tl4 3 16,00 defgh DEFG 

T08 
~ 

15,67 efgh DEFG ~ 

T06 3 15,33 efgh DEFG 

Til 3 15,00 fgh EFG 

Tl3 
~ 

14,67 (gh EFG ~ 

T05 3 14,67 (gh EFG 

T09 3 14,00 gh FG 

T03 3 13,67 gh G 

T07 
~ 

13,00 h G ~ 

TOJ 
~ 

13,00 h G .) 

-DMS )o/o = 3,32 DMS l% = 3,84 
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Tabela 4. Analise de variancia do efeito dos tratamentos com e sem refrigeracoao sobre a 

durabilidade em vaso da Heliconia angusta 

Causas da varia9ao G.L. S.Q. QM VALORF PROB.>F 

Tratamentos 19 1370,7333 72,1439 62,7338 0.00001 ** 
RESIDUO 40 46,0000 1,1500 

TOTAL 59 1416,7333 

Media Geral = 4,8 

Coeficiente de variayao = 22,49% 

Tabela 5. Influencia dos tratamentos com e sem refiigera9iio sobre a durabilidade em vaso 

da Heliconia angusta. 

Soluvi'ies Repeti9i'ies ' Medias 5% !% 

T02 
~ 

16,67 a A ~ 

TOl 3 13,00 b AB 

T04 3 11,33 be BC 

T08 
~ 

8,67 cd CD ~ 

T06 3 8,33 cd CD 

T05 
~ 

7,67 de CD ~ 

T03 
~ 

6,67 def DE .) 

T07 3 6,00 def DEF 

no 3 5,00 e(g DEFG 

Tl2 3 3,67 fgh EFGH 

Tl6 3 2,67 ghi FGH 

T14 3 2,00 ghi GH 

Tll 3 1,00 hi H 

T20 3 1,00 hi H 

Tl3 3 0,67 hi H 

Tl7 
~ 

0,33 .) 1 H 

Tl8 ' 0,33 H j I 

Tl5 3 0,33 1 H 

T19 ' .) 0,00 1 H 

T09 3 0,00 1 H 

DMS 5% = 3,32 DMS I% = 3,84 
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Tabela 6. Analise de variiincia do efeito dos tratamentos sobre a durabilidade em vaso da 

Heliconia angusta. 

Causas da variac,:ao G.L SQ QM VALORF PROB.>F 

Tempo de estocagem 2 6!0,0370 305,0185 422,3333 0,00001 ** 
T emperaturas 2 8,9259 4,4629 6,1795 0,00519** 

Soluc,:oes I 52,0185 52,0185 72,0256 0,0000 l ** 

Tempo*Temperatura 4 3,4074 0,8518 1,1795 0,33609 n.s. 

Tempo*Soluc,:oes 2 8,0370 4,0185 5,5641 0,00796 ** 
Temperatura* Solu.yoes 2 28,0370 14,0185 19,4103 0,00002 ** 

Tempo*Temp*Sol. 4 5,4074 1,3518 1,8718 0,13585 n.s. 

RESIDUO 36 26,0000 0,7222 

TOTAL 53 741,8703 

n.s. = nao s1gmficat1vo 

Media Gera1 = 3,76 

Coeficiente de varia<;ao = 22,61 % 

Tabela 7. Influencia da temperatura de estocagem na durabilidade em vaso de H. angusta. 

Temperatura Repetic,:oes Medias 5% 1% 

I3°C 18 4,3 a A 

I6°C 18 3,5 b AB 

l9°C 18 3,4 b B 

D.M.S. 5% = 0,69307 - D.MS. 1% = 0,88256 

Tabela 8. Avalia.yao da influencia do uso de soluyoes na duarabilidade em vaso da H. 

angusta. 

Solw;oes Repeticoes Medias 

NP 27 4,7 

AS 27 2,8 

D.MS. 5% = 0,46972 - D.MS. 1% = 0,62934 

5% 1% 

a A 
b B 
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Tabela 9. Avalia<;ao da influencia do tempo de estocagem na durabilidade em vaso da H. 

angusta. 

Tempo Estocagem Repetic;oes Medias 5% 1% 

7 dias 18 8,4 a A 

14 dias 18 2, l b B 

21 dias 18 0,7 c c 
D.M.S. 5% = 0,69307 - D.M.S. 1% = 0,88256 

Etapa 3. 

Tabela 10. Analise de variancia do efeito dos tratamentos sobre a durabilidade total da H. 

angusta. 

Causas da varia<;ao G.L SQ QM VALORF PROB.>F 

Tempo de estocagem 2 132,0667 66,0333 33,8632 0,00001 ** 
Metodo 1 45,6333 45,6333 23,4017 0,00017 ** 

Tempo*Metodo 2 8,8667 4,4333 2,2735 0,12308 n.s. 

RESIDUO 24 46,8000 1,9500 

TOTAL 29 233,3667 

-n.s.= nao slgruficatlvo 

Media Geral = 19,57 

Coeficiente de varian cia = 7,14 % 

Tabela 11. Avaliacao da influencia do tempo de estocagem na durabilidade total da H. 

angusta. 

Tempo Estocagem Repetic;oes. Medias 5% 1% 

21 Dias 10 22,3 a A 

14 dias 10 19,2 b B 

7 dias 10 17,2 c B 

D.M.S. 5% = 1,55881 - D.M.S. 1% = 2,00923 
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Tabela 12. Avaliayao da influencia do metodo de estocagem na durabilidade total da H. 

angusta. 

Metodo de estocagem 

Emagua 

Aseco 

D.M.S. 5% = 1,05282 

Repetivoes Medias 

15 20,8 

15 18,3 

- D.M.S. 1%=1,42780 

5% 

a 

b 

1% 

A 

B 

Tabela 13. Analise de variancia do efeito dos tratamentos sobre a durabilidade em vaso da 

Heliconia angusta. 

Causas da variaviio G.L SQ QM. VALORF PROB.>F 

Tempo de estocagem 2 398,0667 199,0333 102,0684 0,00001 ** 
Metodo 1 45,6333 45,6333 23,4017 0,00017 ** 

Tempo*Metodo 2 8,8667 4,4333 2,2735 0,12308 n.s. 

RESIDUO 24 46,8000 1,9500 

TOTAL 29 499,3667 

n.s.= nao stgmficatlvo 

Media Geral = 5,57 

Coeficiente de variao;:ao = 25,08 % 

Tabela 14. Avaliaviio da influencia do tempo de estocagem na durabilidade em vaso da H. 

angusta. 

Tempo Estocagem Repetir;oes Medias 5% 1% 

7 Dias 10 10,2 a A 

14 dias 10 5,2 b B 

21 dias 10 1,3 c c 
D.M.S. 5% = 1,55881 - D.M.S. 1% = 2,00923 
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Tabela 15. Avaliavao da influencia do metodo de estocagem na durabilidade em vaso da 

H. angus/a. 

Metodo de estocagem 

Emagua 

Aseco 

D M.S. 5% = 1,05282 

Repeti9oes 

15 

15 

Medias 

6,8 

4,3 

- D.M.S. J% = 1,42780 

5% 

a 

b 

1% 

A 

B 

Tabela 16. Analise de variancia do efeito da durabilidade total, da H. angusta, 

comparando com a testemunha sem refrigera9ao. 

Causas da varia91io G.L. SQ QM. VALORF PROB.>F 

Tratamentos 6 6,9160 1,1567 42,3817 0,00001 ** 
RESIDUO 28 0,7615 0,0271 

TOTAL 34 7,6775 

Medm Geral = 18, 18 

Coeficiente de variayao = 3,82% 

Tabela 17. Avaliayao da influencia do tratamentos na durabilidade total, da H. angusta, 

comparando com a testemunha sem refrigeraviio. 

Tempo Estocagem Repeti9oes Medias 5% 1% 

T6 5 23,19 a A 

T5 5 21,39 ab AB 

T4 5 19,99 be AB 

T2 5 19,17 be B 

T3 5 18,38 e BC 

Tl 5 15,13 d c 
T7 5 11,38 e D 

D.M.S. 5% = 0,33090 - D.M.S. 1% = 0,40171 
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Tabela 18. Analise de variancia do efeito do tempo e metodo de estocagem na qualidade 

das inflorescencias em vaso da H. angusta. 

Causas da varia<;ao G.L. S.Q. QM VALORF PROB.>F 

Tempo de estocagem 2 20,5409 10,2704 45,9877 0,00001 ** 

Metodo I 9,7918 9,7918 43,8445 0,00001 ** 

Tempo*Metodo 2 4,8002 2,4001 10,7469 0,00070 ** 

RESIDUO 24 5,3599 0,2233 

TOTAL 29 40,4929 

Medta Geral = 13,71 

Coeficiente de varia<;ao = 12,54 % 

Tabela 19. Avalia<;ao da influencia do tempo de estocagem na qualidade das 

inflorescencia em vaso da H. angusta. 

Tempo Estocagem Repeti<;oes Medias 5% 1% 

14 dias 10 18,87 a A 

7 dias 10 18,04 a A 

2ldias 10 6,26 b A 

D.M.S. 5% = 1,55881 - D.M.S. 1% = 2,00923 

Tabela 20. Avalia<;ao da influencia do metodo de estocagem na qualidade da 

inflorescencia em vaso da H. angusta. 

Metodo de estocagem Repeti<;oes Medias 5% l% 

Em agua 15 18,34 a A 

A seco 15 9,73 b B 

D.M.S. 5% = 0,35630 - D.M.S. 1% = 0,48320 
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Tabela 21. Analise de variiincia do efeito da qualidade das inflorescencias em vaso, da H. 

angusta, comparando com a testemunha sem refrigera<;ao. 

Causas da varia<;ao G.L. S.Q QM VALORF PROB.>F 

Tratamentos 6 39,4085 6,5680 34,1216 0,00001 ** 
RESIDUO 28 5,3897 0,1924 

TOTAL 34 44,7982 

Medm Geral = 14,8 

Coeficiente de varia9ao = 11,21% 

Tabela 22. Avalia9ao da influencia do tratamentos na qualidade das inflorescencias em 

vaso, da H. angus/a, comparando com a testemunha sem refrigeravao. 

Tempo Estocagem Repeti9oes Medias 5% l% 

Testemunha 5 22,23 a A 

14 dias, em agua 5 21,46 a A 

7 dias, em agua 5 20,65 ab A 

14 dias, a seco 5 16,45 ab A 

7 dias, a seco 5 15,60 ab A 

21 dias, em agua 5 13,47 b A 

21 dias, a seco 5 1,64 c B 

D.M.S. 5% = 0,88033 - D.M.S. 1% = 1,06869 

Tabela 23. Analise de variancia do efeito do tempo e metodo de estocagem no peso das 

inflorescencias ap6s a estocagem da H. angusta. 

Causas da varia((ao G.L. SQ. QM VALORF PROB.>F 

Tempo de estocagem 2 12,0605 6,0305 11,9322 0,00009 ** 
Metodo 1 24,1282 24,1282 47,7431 0,00001 ** 

Tempo*Metodo 2 2,9929 1,4964 2,9610 0,05419 ** 
RESiDUO 114 57,6128 0,5054 

TOTAL 119 96,7943 

Media Geral = 9,21 

Coeficiente de varia<;:ao = 7, 72 % 
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Tabela 24. Avaliayao da influencia do tempo de estocagem no peso das inflorescencia 

ap6s a estocagem da H. angusta. 

Tempo Estocagern Repeti<;:oes Medias 5% 1% 

14dias 10 90,52 a A 

7 dias 10 85,95 a A 

2ldias 10 76,59 b A 

D.MS. 5% = 0,376101 - D.MS. 1% = 0,46894 

Tabela 25. Avalia<;ao da influencia do metodo de estocagem no peso da inflorescencia da 

H. angusta. 

Metodo de estocagem 

Em ilgua 

A seco 

D.MS. 5% = 0,35630 

Repeti9oes Medias 

60 92,71 

60 76,19 

- D.MS. 1% = 0,48320 

5% 1% 

a A 

b B 

Tabela 26. Analise de variancia do efeito dos tratamentos no peso das inflorescencias da 

Heliconia angusta, comparando com a testemunha sem refrigera<;ao. 

Causas da varia9ao G.L SQ QM VALORF PROB.>F 

Tratamentos 6 43,6240 7,2707 9,8656 0,00001 ** 
RESIDUO 212 156,2382 0,7369 

TOTAL 218 199,8623 

Medm Geral = 9,37 

Coeficiente de varia<;ao = 9, 16% 
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Tabela 27. Avalia<;:ao da influencia dos tratamentos sabre o peso das inflorescencias da H. 

angusta, comparando com a testemunha sem refrigeravao. 

Tempo Estocagem Repeti<;:oes Medias 5% 1% 

Iestemunha 100 92,45 a A 

7 dias em agua 20 91,19 a A 

14 dias em agua 20 90,74 a A 

21 dias em agua 20 88,59 a A 

14 dias a seco 20 82,88 a A 

7 dias a seco 20 80,86 a AB 

21 dias a seco 20 65,46 b B 

D.M.S. 5% = 0,88033 - D.M.S. 1% = 1,06869 


