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EFEITO DE PRODUTOS VEGETAIS NA QUALIDADE FISIOLOGICA 

E SANITARIA DE SEMENTES DE LABE-LABE (Oo/ichos /ablab L.) NA 

ARMAZENAGEM 

Autora: NILZA ROCHA MECELIS 

Orientadora: DORIS GROTH 

RESUMO 

0 labe-labe (Do/ichos tablab L.) e uma fabacea que possui multiples 

usos na agropecuaria: forrageira para pastejo, feno ou adubo verde e 

na alimenta<;ao humana em alguns pafses. No Estado de Sao Paulo e 

encontrado no comercio, principalmente o cultivar Rongai. Suas 

sementes sao bastante atacadas por carunchos, praga adquirida no 

campo ou em restos de produto no beneficiamento ou armazenagem. E 

recomendado que sejam tratadas imediatamente ap6s beneficiadas e 

de tempos em tempos ate a comercializaryao. Para proteger estas 

sementes, o objetivo do trabalho foi o de comparar os efeitos dos 

seguintes produtos: p6 de rizoma de falso-aryafrao (Curcuma Ionga L.), 

p6 de folhas e frutos de cinamomo (Melia azedarach L.), nas 

concentraryoes de 1% e 5% do peso das sementes, tratamento qufmico 

(TQ) comercial usado pela Sementes Naterra (Captan, K-Obiol, Actellic 

e corante), e associaryao de TO com falso-a~frao e cinamomo, sabre a 

preservaryao das sementes. A avaliaryao das sementes foi realizada por 

12 meses, no infcio do experimento e a cada dois meses, atraves dos 

xvi 



parametres: umidade a 103°C e 105°C, pureza, peso de mil sementes 

(PMS), sanidade, germina((ao e vigor (primeira contagem e 

envelhecimento acelerado). 0 exame de sementes infestadas foi 

realizado com maior frequencia. 0 delineamento experimental foi 

inteiramente ao acaso em esquema de parcelas subdivididas, com tres 

repeti96es; os tratamentos foram alocados nas parcelas e as epocas 

nas subparcelas. Para o teste de sanidade utilizou-se o metodo de 

Kruskai-Wallis para compara((ao de medias. Ap6s seis meses de 

armazenagem as sementes sem TQ foram eliminadas devido ao in

tenso ataque de insetos; as umidades a 1 osoc foram superiores as 

obtidas a 1 03°C ate a segunda amostragem e depois equivaleram-se; o 

PMS aumentou da primeira para a segunda amostragem caindo a 

seguir devido ao ataque dos insetos nos tratamentos sem TQ e esta 

queda tambem foi observada na germina((ao e envelhecimento 

acelerado; o a9afrao a 5% equivaleu-se ao TQ na prote((ao das 

sementes ate 140 dias da aplica((ao dos tratamentos; os p6s, isolados 

ou com o TQ, nao interfiriram na germina((ao das sementes. Pode-se 

considerar que o ayafrao proporcionou prote((ao contra o Penicillium 

spp., durante seis meses de armazenagem. 

xvii 



1. INTRODU<;A.O 

A reducao do desperdfcio de produtos agrfcolas a partir da 

colheita tern sido objeto permanente de estudos nos pafses 

desenvolvidos e atualmente no Brasil. 0 ataque dos insetos aos produtos 

armazenados causa perdas ffsicas e qualitativas, diffceis de serem 

quantificadas, devido a falta de embasamento cientffico. 

No tratamento de produtos armazenados, sao utilizados 

inseticidas e fungicidas, aos quais os insetos tern apresentado resistencia 

cada vez maior. Estes produtos, apesar dos dados nao estarem 

regionalizados, tiveram urn consumo nacional aparente em 1990, 

(IBGE, 1991 ), de 61.603t de ingredientes ativos (18.230t de inseticidas; 

15.115t de fungicidas e 28.258t de herbicidas) sendo que mais de 70% foi 

consumido na regiao centro-sui do Brasil. Devem ser considerados, 

tambem, a contaminacao do homem e do ambiente, os custos elevados 

desses produtos qufmicos e a evasao de divisas, ja que a maioria deles e 

importada. Devido ao conjunto desses gastos, o alvo da pesquisa vern se 

deslocando para tecnicas antigas, tais como controle mecanico, ffsico e 

biol6gico, transferindo maior atencao ao poder repelente de certas plantas 

aos insetos, que atacam os produtos armazenados. Esses repelentes 

sao, na maioria das vezes, constitufdos de uma complexa combina9ao de 
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substancias qufmicas t6xicas que, ao agirem, interferem no ciclo de vida 

dos insetos, chegando a mata-los ou a impedi-los de completarem seu 

ciclo. 

A explora<;ao dessas tecnicas alternativas, para prote<;ao de 

produtos agrfcolas na armazenagem, tem recebido aten<;ao mundial e 

despertado o interesse em retornar as praticas antigas, sob a 6tica de 

novas tecnologias, principalmente em pequenas propriedades. Existem, 

na natureza, muitas especies que apresentam princfpios ativos com 

efeitos inseticidas, mas ainda com pouca aplica<;ao pratica, por serem 

raras, diffceis de serem cultivadas ou por serem t6xicas a outros animais. 

As especies Melia azeradarach L. e Curcuma longa L., que 

sao citadas na literatura como plantas protetivas/repelentes, sao de facil 

obten<;ao em nosso pais, tornando viaveis os estudos para a verifica<;ao 

de seu potencial na prote<;ao de produtos agrfcolas armazenados. 



2. OBJETIVOS 

0 objetivo principal deste trabalho foi examinar o comporta

mento das especies Melfia azerach L. (cinamomo) e Curcuma longa L. (ar;a

frao) na preserva<;ao de sementes de Dolichos lablab L. (labe-labe). 

Os demais objetivos foram: 

1. testar o efeito do p6 de rizoma de falso-ar;afrao e a mistura de p6 de 

folhas e fh.Jtos de dnamomo, nas proparg6es de 1% e 5% do peso das sementes 

de labe-labe cv. Rongai, durante a armazenagem visando sua preservagao; 

2. testar o efeito desses p6s quando assodados ao tratamento quf

mico comercial, durante a armazenagem; 

3. comparar a efidemda entre os p6s e o tratamento qufmico na pre

servagao destas sementes, durante a armazenagem; 

4. determinar o melhor parametro utilizado para avaliar a preservagao 

destas sementes; 

5. verificar o efeito dos produtos vegetais sabre a germinagao destas 

sementes; 

6. comparar os metodos de estufa a baixa temperatura constante a 

1 03°C (± 2 °C) par 17 horas e 1 05°C (± 3 °C) par 24 horas na determinagao do grau 

de umidade dessas sementes, durante a armazenagem e durante o teste de 

envelhecimento acelerado. 



3. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

3.1. Caracteristicas da especie 

0 labe-labe e uma Fabaceae de clima tropical e subtropical, de 

origem asiatica, desenvolvendo-se na Africa, Brasil, Filipinas e Australia, 

sendo usada como forrageira para corte ou pastejo (BOGDAN, 1977). 

Suas vagens e sementes podem ser processadas para arracoamento ani

mal ou consumo humano e na forma de forragem ou feno e comparavel a 
alfafa (BRAGA & BULISANI, 1986). 

Seu plantio e realizado de outubro a fevereiro, quando a cultura 

for dirigida para adubagao verde, e ate margo, para produgao de semen

tes. NAKAGAWA (1984) obteve com o plantio, em novembro, um rendi

mento de 1.837kg/ha de sementes. PEREZ (1989) obteve maiores produ

g6es de sementes desta cultura, nas densidades de semeadura de 5 a 

7kg/ha. 

BRAGA & BULISANI (1986) informam que pode ser esperada 

uma produtividade normal de 5t/ha a 7t/ha de fitomassa (materia seca) e 

de 1 ,Ot/ha a 1 ,5t/ha de sementes que deverao ser colhidas 240 dias ap6s 

a semeadura e expurgadas imediatamente, ja que sao atacadas por 

caruncho. 
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3.2. Resistencia de pragas aos pesticidas 

Criada pela ONU em 1987, a "Comissao Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento" teve, entre outros, o objetivo de congregar 

subsfdios tecnicos para um novo estilo de desenvolvimento, cuja parte 

econ6mica nao fosse dissociada da social e da ambiental (MIYASAKA & 

OKAMOTO, 1993). 

Sobre o assunto, estes autores relatam que na identificac;:ao das 

questoes ambientais, a agricultura e citada como sendo a maior fonte de 

poluic;:ao da agua (pesticidas e nitratos); a erosao, a resistencia de pragas 

aos pesticidas e a elevac;:ao drastica dos custos desta agricultura como 

graves problemas. 

Destacamos, aqui, dois enfoques: 

a. Solo: no Brasil, os solos sao em geral de baixa fertilidade, 

deficientes em f6sforo, normalmente acidos, apresentando-se muitas 

vezes degradados devido a problemas de manejo. Para reverter este 

quadro, a baixo custo, tern sido enfatizado o uso da adubac;:ao verde 

(CALEGARI eta/., 1992). 

0 beneffcio proporcionado pela utilizac;:ao de fabaceas no 

outono-inverno como cobertura do solo e produc;:ao de fitomassa e 

relatado por BULISANI & ROSTON (1993) e WUTKE (1993). 

0 conceito classico desta pratica consiste em incorporar ao solo 

massa vegetal nao decomposta, objetivando restaurar/preservar a sua 

produtividade, controlar a erosao hfdrica, fixar nitrogenio ao sistema, 

diminuir a velocidade de escoamento e a infestac;:ao de invasoras 

(MIYASAKA, 1984). 



6 

b. Resistencia das pragas: aos metodos convencionais 

(inseticidas, herbicidas e fungicidas), DUNKEL (1992) sugere que sejam 

investigados outros processes alternatives para o combate as pragas, in

dependentemente dos produtos qufmicos. A autora discorre sobre varios 

sistemas de protec;ao na armazenagem de graos, geralmente exigindo 

energia, pesticidas e aparelhos de secagem ou aerac;ao. Aborda, ainda, 

desde aspectos de plantio, pre-colheita, ate o perigo da entrada de 

insetos ex6ticos de armazenagem em regioes nao contaminadas e 

chama a atenc;ao para a populac;ao crescente de insetos resistentes a 

pesticidas. 

Acerca deste assunto, PACHECO et at. (1990) relatam a resis

tencia de insetos-praga a fosfina, ja que das 42 populac;oes estudadas, 

coletadas em varios pontos do Estado de Sao Paulo, 38 apresentaram re

sistencia ao fumigante. 

BOND (1983) afirma que quando gerac;oes sucessivas de inse

tos sao selecionadas por meio de um t6xico, os sobreviventes que se re

produzem desenvolvem uma tolerancia a este, originando populac;oes 

mais resistentes, fato tambem observado por WINKS (1984). 

0 Ministerio da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 

Agraria (MAARA) criou a Comissao Tecnica para Reduc;ao das Perdas na 

Agropecuaria, com objetivo de complementar as diretrizes do documento 

"Novos Caminhos para a Agropecuaria". Esta comissao estudou as 

perdas na agricultura e elaborou programa para reduzi-las, enfocando a 

adoc;ao de tecnologias ja disponfveis e explorac;ao de tecnicas de 

conservac;ao de produtos agropecuarios em nfvel de propriedade rural e 

de armazens (BRASIL, 1993). 
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Esta comissao, atraves de levantamento, encontrou indices de 

perdas para alguns cereais variando de 9% a 22% (media dos ultimos 

tres anos), representando um total de 9,114 mil hoes de toneladas 

correspondentes a US$ 1.279.667 milh6es, concluindo que os insetos 

promovem grande parte destas perdas e comprometem a qualidade e o 

aspecto do produto, reduzindo o seu peso e causando a sua 

desvaloriza<;ao comercial. 

Embora este detalhamento tenha sido realizado a nfvel de 

graos, pode-se supor, com seguran9a, que existem prejufzos elevados 

relacionados as sementes, levando-se em conta que para sua obten9ao 

as tecnicas exigem mais sofistica<;ao, do plantio ate a colheita, 

armazenagem e comercializa<;ao. 

Atualmente a explora<;ao de tecnicas alternativas para prote9ao 

de produtos agrfcolas na armazenagem tern recebido aten9ao mundial e 

o alvo da pesquisa tern se deslocado para propriedades de certas plantas 

que apresentam efeitos repelentes aos insetos. 

YANG & TANG (1988) apresentaram 267 especies de plantas 

cujos efeitos medicinais e pesticidas sao motives de aten9ao na China. 

Destas, utilizam-se diretamente a planta em si, ou seus tecidos ou 

extratos nao requerendo tecnologias sofisticadas e sendo 

economicamente viaveis. Estas praticas sao utilizadas nesse pafs desde 

220 d. C. 

JACOBSON (1989) baseado em 44 anos de experiencia com 

pesticidas de origem vegetal, cita como famflias mais promissoras, as 

Meliaceae, Rutaceae, Asteraceae, Malvaceae, Lamiaceae e Canellaceae, 

em certas condi96es e desde que observados criterios como: nao ser 
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prejudicial para o ambiente, para a vida animal e para a propria planta 

(extinc;:ao); isolamento dos componentes ativos e estabelecimento de 

procedimentos sinteticos para estes componentes. 

Na busca de produtos naturais com propriedades inseticidas, 

BERENBAUM (1989) relata que a introduc;:ao de novos pesticidas caiu de 

19 para tres produtos nas tres ultimas decadas nos Estados Unidos (19 

na decada de 60; oito em 70 e tres em 80). Discorre sobre a resistencia 

dos insetos aos mesmos e do interesse em se retornar a praticas antigas 

sob a otica de uma nova tecnologia, explorando a flora nativa norte

americana neste aspecto. 

Seguindo esta linha de pesquisa, KHAIRE et at. (1992) testaram 

diferentes oleos vegetais: amendoim (Arachis hypogaea L.), ac;:afrao 

(Carthamus tinctorius L.), girassol (Helianthus annuus L.), mostarda-ama

rela (Brassica juncea Coss.), gergelim (Sesamum indicum L.), dende 

(Eiacis guineensis W.J.Jacquim), milho (Zea mays L.), cinamomo 

(Azadirachta indica L.), mamona (Ricinus communis L.) e Pongamia gta

bra Vent., contra a ac;:ao de caruncho (Callosobruchus chinensis L.) em 

guandu (Cajanus cajan L.). Nenhum deles afetou a germinac;:ao das se

mentes, sendo os oleos de cinamomo, mamona, amendoim, mostarda e 

Pongamia os mais promissores. MAGALHAES & SILVA (1993) tambem 

usaram oleos de mamona (Ricinus communis L.), soja (Glycine max (l.) 

Merrill), algodao (Gossypium hirsutum L.) e milho (Zea mays L.) no con

trole de carunchos em feijao-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.), con

cluindo que o oleo de mamona e o mais eficiente. 

DE NARDO & FRIGHEITO (1993) utilizaram extratos de frutos 

de cinamomo (Melia azedarach L.) e de sementes de jacatupe 
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(Pachyrhizus tuberosus Spring) na protec;ao de sementes de feijao 

(Phaseolus vulgaris L.) contra o caruncho Acanthoscelides obtectus (Say, 

1831 ). 

DE NARDO eta!. (1993a) utilizaram tambem p6s e extratos de 

frutos de jacatupe (Pachyrhizus tuberosus Spring), zedoaria (Curcuma 

zedoaria Roscoe), mentrasto (Ageratum conyzoides Veil.) e folhas e frutos 

de cinamomo (Melia azedarach L.) contra ataque de carunchos de feijao, 

obtendo com os p6s as reduc;oes: zedoaria (1 00%), cinamomo (fruto) e 

jacatupe (85%), mentrasto (50%) e folha de cinamomo (15%), sugerindo 

que os p6s foram promissores para protec;ao contra o caruncho. Quando 

trataram apenas as embalagens, onde as sementes eram armazenadas, 

nao ocorreu impedimento da entrada do inseto (DE NARDO et a!., 

1993b). 

LOTUFFO (1988) verificou o efeito de folhas de eucalipto 

(Eucaliptus citriodora Hook.) na conservac;ao do milho em espiga com a 

palha, concluindo que o eucalipto e expurgo com fosfina se equivalem, 

mas quando conjugados apresentaram controle mais eficiente. 

BALTAZAR (1994) testou, na armazenagem do milho em espiga 

com a palha, Curcuma longa L. (falso-ac;afrao) em p6 misturado ao 

produto e em p6 como sache, relatando o potencial desta planta, 

principalmente quando conjugado ao produto qufmico. Nao observou 

diferenc;as entre as concentrac;oes de p6 a 1% e 3% do peso do milho. 

Muitos problemas na armazenagem sao decorrentes dos fungos 

de colheita. PRASAD & PRASAD (1987) isolaram estes fungos em 

sementes armazenadas de labe-labe e atribufram, a eles, a queda de 

17% na germinac;ao devido a necrose dos cotiledones. 
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Para verificarem a influemcia de varios tratamentos sobre a viabi

lidade das sementes de labe-labe durante armazenagem, 

KARIVARATHARAJU et at. (1989) utilizaram argila ativada, terra 

vermelha, captan e 61eo de coco, encontrando, ap6s 18 meses, 60 e 50% 

de germina<;ao nos dois primeiros tratamentos e 0% para os demais. 

3.3. Umidade 

A conserva<;ao dos produtos armazenados esta intimamente li

gada a sua atividade vital (respira<;ao), que devera ser minima, e que e 

controlada pelo seu grau de umidade, a qual desencadeia as atividades 

metab61icas (PUZZI, 1986). 

0 efeito do grau de umidade nao podera ser tornado isolada

mente pois se relaciona com a umidade relativa do ambiente, temperatura 

e tempo de armazenagem (HARRINGTON, 1972 e POPINIGIS, 1985). 

As sementes sao higrosc6picas e, portanto, perdem ou 

absorvem agua ate entrarem em equilibrio com o ambiente, alcan<;ando a 

umidade de equilfbrio, o que ocorre num determinado espa<;o de tempo e 

numa determinada temperatura. 

Para sementes de labe-labe cv. Rongai com 11,8% de umidade 

inicial, MECELIS & BENEDETTI (1994) obtiveram para a umidade de 

equilibria (27°C ± 3°C) a seguinte equa<;ao de terceiro grau: 

UE = 52,26 UR- 105,50 UR2 + 78,95 UR3 (R2 = 0,99) 

Os auto res observaram que nas umidades relativas de 1 0 a 70% 

os acrescimos do grau de umidade nas sementes de labe-labe variaram 

de 1,09 a 2,73%, sendo que o aumento mais rapido foi entre 80 e 90% de 



11 

UR, quando houve urn acrescimo de 4,13% e 9, 18%. 

Tern que se considerar, tamtem, a importancia do grau de umi

dade no peso final do produto que sera comercializado, pois ele podera 

ser alterado de maneira substancial (BACCHI & ZINK, s.d.). 

A determinac;ao do grau de umidade das sementes baseia-se na 

sua perda de peso quando secas em estufa, onde e expelida em forma de 

vapor a agua absorvida (presa ao sistema coloidal) e a adsorvida, presa 

ao sistema por atra<;ao molecular (MARCOS FILHO et at., 1987). 

Segundo estes autores a agua de constituic;§o pode ser removida 

provocando volatiza<;ao de outras substancias e acarretando erros na 

obtenc;§o do grau de umidade. 

De acordo com a composi<;ao das sementes, com maior ou me

nor presen<;a de carboidratos, protefnas, lfpideos, a quantidade de agua 

extrafda/retida sera diferente para uma mesma temperatura e tempo de 

permanencia na estufa. Em geral, as fabaceas possuem alto teor de pro

tefna, enquanto as gramfneas de carboidratos (POPINIGIS, 1985). 

De acordo com CARVALHO & NAKAGAWA (1988), as 

proteinas sao substancias mais higrosc6picas, seguindo-se celulose e 

amido, sendo os lipfdeos hidr6fobos. 

DEKA & SARKAR (1990) analisando cinco cultivares de 

labe-labe, encontraram em sua composi<;ao as seguintes varia<;oes: 

proteina de 22,4 a 31 ,3%, fibra de 7,62 a 9,63%, carboidrato de 54,2 a 

63,3% e gordura de 1,5 a 2,0%, com base na materia seca. 

A partir dessas considera<;oes supoe-se que o metodo de estufa 

para determina<;ao do grau de umidade para sementes de todas as 

especies, nao oferece resultados precisos (BACCHI & ZINK, s.d.). 
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As Regras para Analise de Sementes (BRASIL, 1992) citam tres 

metodos oficiais para a determinagao do grau de umidade: Metodo de 

Estufa a 105°C ± 3°C por 24 horas (para todas as especie de sementes), 

Metodo de Estufa a Baixa Temperatura Constante de 103°C ± 2°C por 17 

horas e Metodo de Estufa a Alta Temperatura Constante de 130°C ± 3°C 

por uma a quatro horas de acordo com a especie. 

0 metodo mais utilizado no Brasil e o da estufa a 1 05°C. 

3.4. lnsetos 

A maioria dos insetos que atacam os graos/sementes 

armazenados pertencem as ordens Lepidoptera e Coleoptera, na qual se 

inclui Cal/osobruchus spp. 

De acordo com GALLO et at. (1988) a especie Callosobruchus 

macufatus (Fabr.), praga que atacou o labe-labe neste experimento, 

classifica-se como primaria interna, isto e, deposita seus ovos 

externamente e as larvas, assim que eclodem, penetram nos graos 

saindo para o exterior na fase adulta. 

Ap6s penetrar nas sementes atraves do tegumento, a larva 

forma uma camara, se alimenta continuamente e destroi o embriao, 

principalmente os cotiledones. Os adultos nao se alimentam, emergem 

para se acasalar e preservar a especie (WARE, 1988). As condigoes 

ideais para seu desenvolvimento sao: temperatura media de 32,5°C, com 

enfase para a umidade relativa que deve estar em torno de 90%. 

0 perfodo de desenvolvimento da larva e de 23 dias, a longevi

dade da femea e de 11,8 dias, durante os quais deposita cerca de 90 
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ovos, com maior postura no primeiro e segundo dia de emergencia 

(PACHECO & PAULA, 1995). 

Na dieta destes insetos deverao estar presentes as protefnas ou 

aminoacidos, carboidratos (fonte de energia), vitaminas, sais minerais, 

etc., que sao armazenados no corpo gorduroso das larvas e adultos 

(CHAPMAN, 1982). 

FRAENKEL (1959) sugeriu que, durante o processo evolutivo, 

as plantas atacadas por insetos desenvolveram substancias secundarias, 

como meio de defesa contra estes inimigos, e que, no decorrer do tempo, 

estas substancias passaram a orientar os insetos na busca da planta hos

pedeira. 

Este comportamento e controlado pela qufmica do meio 

ambiente, isto e, substancias volateis que emanam da planta 

(STAEDLER, 1984}, desencadeando respostas comportamentais de 

6rgaos localizados, principalmente nas antenas e envolvendo o sistema 

nervoso central dos insetos (CHAPMAN, 1982 ). 

As substancias secundarias sao encontradas em grande 

concentra<;ao nas flores e nos frutos, podendo encorajar ou desestimular 

os insetos a se alimentarem de alguma planta. 

Os insetos, entretanto, tambem se armam para evitar estas 

substancias t6xicas produzidas, como e o caso de Carydes brasiliensis 

(Coleoptera: bruchidae) que se alimenta de Dioclea megacarpa (Fabacea 

tropical), possuidora da substancia t6xica canavanina. As larvas deste be

souro adaptaram-se a esta substancia degradando-a e utilizando-a como 

fonte de nitrogenio (ROSENTHAL eta!., 1978). 

A partir de trabalhos como o de FRAENKEL (1959), estimulou-
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se debates sobre este assunto e varios pesquisadores envolveram-se no 

estudo de substancias aleloqufmicas (alom6nios e cair6m6nios), 

objetivando encontrar meios para afastar pragas de plantas, sementes e 

graos, atraves dos chamados inseticidas de origem vegetal. 

Nestes inseticidas, provenientes das substancias secundarias ou 

metabolites secundarios, incluem-se alcal6ides terpen6ides, compostos 

fen61icos e outros, que interferem na fisiologia dos insetos nocivos as 

plantas, proporcionando novos meios de ac;ao contra estes ataques 

(ARNASON et at., 1989). 

No Brasil e muito insipiente a abordagem de plantas nativas e 

suas possfveis utilizac;oes como repelentes (SILVA, 1990). Entre os traba

lhos sobre o assunto temos os de LOTTUFO (1988) com folhas de euca

lipto para protec;ao de milho armazenado, BALTAZAR ( 1994) com ac;afrao 

(Curcuma tonga L.) para controle de insetos em milho, ARIE (1935) sobre 

piretr6ides, e os sobre feijao, de DANTAS (1993), DE NARDO et a!. 

(1993a e 1983b) e RODRIGUES (1986). 

A Melia azedarach L. (cinamomo, Santa Barbara, chinaberry 

tree), da famflia Meliaceae, contem varios limon6ides comuns a sementes 

de Azadirachta indica A.Juss. (neem), e seus extratos sao ativos como in

seticidas e repelentes (SRIVASTAVA, 1986 e LEE et a!., 1987, citado por 

JACOBSON, 1989). Segundo JACOBSON (1989) seu uso na agricultura 

pode ser limitado pois e t6xico para animais de sangue quente. DE 

NARDO et at. (1993a e 1993b) utilizaram o extrato de seus frutos para 

proteger feijao contra Acanthoscelides obtectus (Say, 1831), observando 

que seu efeito iniciou-se duas horas ap6s a aplicac;ao do extrato, 

atingindo 1 00% de mortalidade ap6s 24 horas e sendo inexistente na 
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sexta semana. UYGUR & ISKENDEROGLU (1997) observaram tambem 

que o extrato desta planta inibiu a germina<;ao das sementes de varias 

especies, sendo que em Lactuca sativa L. e Lofium muftifforum Lam. nao 

ocorreu germina<;ao. 

AL-HEMYARI (1994) testou p6 de seus frutos contra 

Caflosobruchus macufatus em feijao-miudo (Vigna unguiculata (L.) Walp.) 

obtendo boa prote<;ao contra o caruncho, na propor<;ao de 5g/1 DOg de se

mentes (5% do peso das sementes). 

SHIVANNA et af. (1994) testaram a eficacia de varias plantas 

contra o Callosobruchus chinensis (Linn), durante a armazenagem de fei

jao-guandu (Cajanus cajan (L.) Millsp.), observando que a Curcuma /onga 

L. e Azadirachta indica A.Juss. (neem) ofereceram prote<;ao contra o 

carucho nas dosagens de 3% e 5%/50g de sementes. 

3.5. Germinac,rao 

0 primeiro passo para 0 inicio do processo de germina<;ao e a 

absor<;ao de agua. A partir daf ocorre uma sequencia ordenada de 

atividades metab61icas, que resulta na retomada de desenvolvimento do 

embriao originando uma plantula (MARCOS FILHO eta/., 1987). 

A germina<;ao ocorre ap6s estarem satisfeitas algumas condi

<;6es de temperatura, oxigenio, luz e na ausencia de agentes patogenicos, 

o que permite o born desenvolvimento da plantula (POPINIGIS, 1985). 

A eficiencia da germina<;ao esta associada a fatores ffsicos e fi

siol6gicos. Os ffsicos referem-se a modifica<;6es visfveis da aparencia das 

sementes como as fraturas e as fisiol6gicas sao relatadas como trocas 
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ocorridas durante o metabolismo celular como ou mas condir;6es de 

armazenagem (McDONALD JR., 1985). 

Na armazenagem a longevidade das sementes esta sujeita a fa

tores externos, como temperatura e umidade, que controlam o teor de 

agua e a velocidade dos processes bioquimicos das sementes 

(POPINIGIS, 1985). 

A qualidade fisiol6gica das sementes pode ser drasticamente re

duzida quando atacadas por insetos. Se sua popular;ao for abundante 

causara aumento da temperatura, da umidade e do di6xido de carbone no 

ambiente. Danifica o endosperma e o embriao, resultando em uma 

plantula fraca (POPINIGIS, 1985) ou ausencia de germinar;ao. 

A presenr;a de fungos nas sementes e outro fator que contribui 

para perda de qualidade das sementes. Os danos mais frequentes sao 

abortos, deformar;6es, apodrecimento, etc. que levam sempre a perda do 

poder germinative (CARVALHO & NAKAGAWA, 1988). 

Para proter;ao das sementes contra o ataque de insetos e 

fungos os produtos utilizados podem prejudicar sua qualidade. 

Para proteger sementes de Vigna unguiculata contra ataque de 

bruchideos IVBIJARO (1983), misturou-as com sementes de Azadirachta 

indica nas doses de 5% a 15% daquelas sementes observando que ap6s 

seis meses o poder germinative diminuiu a medida que aumentou as se

mentes de A. indica. 

BHAT & ETEJERE (1985), utilizaram folhas verdes de A. indica 

para proteger sementes de labe-labe cv. Niger e verificaram que a prote

r;ao foi por perfodo curto, pois as folhas perdiam o odor. Nada relata 

sobre a perda do poder germinative. 
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VANANGUMDI & KARIVARATHARAJU (1987) associaram 

Captam (2g/kg) a mistura de argila, areia e silte para protec;ao de 

sementes de labe-labe e ap6s armazenagem por 40 meses nao 

constataram interferencia dos tratamentos na germinac;ao das sementes. 

Observaram, entretanto, que quando tratadas com terra vermelha, houve 

queda na germinac;ao que atribufram a ac;ao dessecante deste protetor. 

3.6. Vigor 

0 vigor e o reflexo de um conjunto de propriedades que defi

nem o desempenho das sementes quando expostas a condic;oes de 

ambiente estressantes. Um dos testes aplicados, que objetiva revelar 

o vigor, eo envelhecimento artificial, cuja base e submeter a semente 

a umidade e temperatura adversas f0r93ndo a deteriorac;ao, isto e, a 

degenerac;ao metab61ica com a perda da integridade das membranas 

celulares, determinando a queda na germinac;ao (VIEIRA & 

CARVALHO, 1994). 

0 processo de envelhecimento seria principalmente a mu

danc;a nos acidos graxos insaturados pela ac;ao dos radicais livres re

sultando na destruic;ao das membranas e na conseqOente saida de 

solutos das celulas e na entrada de outros (MARCOS FILHO et a/., 

1987). 

0 teste de envelhecimento acelerado e recomendado nos 

EUA para avaliar o desempenho de lotes de sementes de soja para 

predizer o seu potencial de armazenamento (AOSA, 1983). 
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3.7. Sanidade 

Sao poucos os trabalhos de investiga<;ao sobre sanidade de 

plantas forrageiras quando comparados as demais culturas. Entretanto, e 

necessaria avaliar o quanta a sanidade destas sementes interferem em 

sua longevidade e qualidade. 

Segundo McLEAN et at. (1984) diversas especies de fungos es

tao sempre presentes nas sementes armazenadas, contribuindo 

significativamente para sua deteriora<;ao. Verificou-se, tambem, que nao 

ha uma distin<;ao clara entre fungos de campo e de armazenagem ap6s 

colheita, pois estes fungos podem infectar as sementes maduras, ainda 

na planta de origem (McLEAN & BERJAK, 1987). 

PUZZI (1986) relata que os fungos de campo se estabelecem 

nas sementes antes da colheita e se desenvolvem durante a 

armazenagem e, neste processo, o grau de umidade das sementes e a 

umidade relativa do ambiente sao fatores interligados. Estes fungos, 

entretanto, podem sobreviver por anos, mesmo em ambiente com baixos 

grau de umidade e temperatura (CHRISTENSEN & KAUFMANN, 1965). 

CHRISTENSEN citado por CARVALHO & NAKAGAWA (1988) 

observou que entre os fungos de armazem destacam-se varias especies 

pertencentes aos generos Aspergillus e Penicillium. 

PUZZI (1986) verificou que h8 uma umidade minima nas semen

tes, abaixo da qual o fungo nao se desenvolve. 0 Aspergillus restrictus, 

por exemplo, uma das especies mais resistentes a ambiente seco, tem 

em 70% de umidade relativa o seu limite maximo de sobrevivencia. 

Quanto a temperatura, CHRISTENSEN citado por WETZEL 



19 

( 1987), mencionou que algumas ra9as de Aspergillus glaucus crescem 

lentamente pr6ximas a temperatura de ooc e algumas de Penicillium se 

desenvolvem a alguns graus abaixo de oac, apesar da temperatura 6tima 

de crescimento estar em torno de 40°C. 

A maioria dos fungos de armazenagem atacam o embriao e os 

demais tecidos, como tegumenta e endosperma, causando 

principalmente descolora9ao, redu~o da germina9ao e vigor e, 

finalmente, a deteriora9ao total das sementes. 

DORWOTH & CHRISTENSEN (1969) observaram que em soja 

o aumento da temperatura de 15 para 30°C, umidade de 12 para 18,3% e 

do tempo de armazenagem de zero para 24 semanas, permitiu invasao 

de Aspergillus glaucus e Penicillium spp., resultando em decrescimo do 

poder germinative das sementes. 

MYCOCK et a/. (1990) inocularam sementes de milho com 

Aspergillus flavus var. columnaris antes de serem colocadas a germinar 

em areia esteril, vermiculita e papel de filtro. Este fungo foi depois isolado 

nos tecidos das plantulas, demonstrando que os fungos de armazenagem 

invadem o tecido das sementes. 

Com o objetivo de conhecer os fungos aliados as sementes ar

mazenadas no perfodo de 1982-92, FAIAD eta/. (1996), avaliaram a sani

dade de 9952 acessos de 24 especies oriundas de cole9oes de seus 

Centros de Pesquisa, pelo fato de ser extremamente importante as condi-

96es de sanidade das sementes na sua conserva9ao e dissemina9ao de 

pat6genos. 

GUPTA et a/. (1995) colocaram sementes de feijao-mungo 

(Phaseolus mungo (L.) Hepper) imersas em varias concentra96es de 
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Penicillium sp. e Aspergillus spp. e verificaram que o Penicillium sp., em 

todas as concentrac;:oes e A. niger e A. flavus foram os maiores inibidores 

da germinac;:ao e do comprimento de rafzes. 

DIAS & TOLEDO (1994) investigaram a incidencia de fungos em 

sementes de Brachiaria decumbens Stapf. As sementes foram escarifica

das com H2S04 ou tratadas com fungicidas antes do teste de germinac;:ao. 

lnvestigou-se o desenvolvimento da microflora identificando-se os fungos: 

Alternaria tenuis, Aspergillus spp., Penicillium sp., etc. e constatou-se, 

tambem, que a ac;:ao dos fungicidas foi mais efetiva do que a 

escarificac;ao no teste de germinac;ao. 

VALERIO eta/. (1996) relacionou insetos/pragas, fungos e bac

terias, que atacam pastagens de braquiaria, concluindo nao ser viavel o 

combate com produtos qufmicos, a nao ser em areas de alto valor econ6-

mico, como a de produc;ao de sementes. 0 enfoque deste trabalho foi 

para doenc;as de folhas e rafzes e nao para sementes. 



4. MATERIAlS E METODOS 

4.1. Materiais 

4.1.1. Sementes 

Foram utilizados 600kg de sementes de labe-labe (Dolichos 

/ablab L.) cv. Rongai, da safra de 1995, provenientes de urn unico lote da 

firma Naterra Nacional de Sementes Comercial e lmportadora Ltda., e 

acondicionadas em 30 sacos de 20kg. 

As sementes foram produzidas na regiao de Jaboticabai-SP, 

colhidas mecanicamente a partir de 18 de julho de 1995, secas ao sol, 

ensacadas e remetidas a firma Naterra por volta de 31 de julho, onde 

permaneceram em condi<;:oes ambientais de armazem ate serem 

beneficiadas, tratadas e liberadas em 28 de agosto do mesmo ano, 

embaladas em sacos de papel multifoliado (embalagem comercial 

comumente usada pela Naterra). A seguir, foram armazenadas em 

condi<;:6es ambientais no Centro de Produ<;:ao de Material Propagative do 

Nucleo Experimental de Campinas do lnstituto Agron6mico (lAC). 
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4.1.2. Obtenc;ao das folhas e frutos de cinamomo (Melia 

azedarach L.) 

A coleta desse material foi realizada nas regioes de Socorro

SP e Morungaba-SP, nos meses de junho e julho de 1995. No infcio de 

junho, as folhas foram retiradas das hastes principais e, a seguir, secas a 

sombra, sendo recolhidas a noite. Os frutos foram aproveitados apenas 

quando maduros (a partir de meados de julho), sendo submetidos a igual 

processo de secagem. 

4.1.3. Preparo do p6 de cinamomo (folhas e frutos) 

As folhas e frutos foram mofdos separadamente, em moinho 

Thomas-Wiley - Laboratory Mill - Model 4, com peneira de abertura de 

1 mm, e homogeneizados a seguir em partes iguais quanto ao peso e ar

mazenados, em camara fria, a temperatura de ±15°C e umidade relativa 

de ±60%, em sacos de polietileno (194,um por parede, com permeabili

dade ao vapor de agua de 1 ,9g agua/m2/dia) (ITAL, 1994), af permane

cendo cerca de 30 dias. 

4.1.4. Falso-ac;afrao (Curcuma longa L.) 

Esse produto foi obtido atraves da EMATER-GO, na regiao de 

Mara Rosa, em julho de 1995, sendo proveniente de rizomas sadios, lim

pose secos, sem qualquer adic;ao de outro componente ao p6 (A.B.I.A., 

1978). 0 p6 veio embalado em saco de polietileno (194.um por parede, 
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com permeabilidade ao vapor de agua de 1,9g agua/m2/dia) (ITAL, 1994) 

e foi armazenado nas mesmas condit;oes do p6 de cinamomo. 

4.2. Metodos 

4.2.1. Aplicac;ao dos produtos as sementes 

Metade das sementes (300kg) foi recebida da firma Naterra 

sem nenhum tratamento qufmico e a outra parte, tratada com os 

seguintes produtos: K-Obiol 25CE* (Deltamethrin 25gll), Actellic 

(Pirimiphos-Methyl 500g/l)**, Orthocide (Captan 500g/kg)*** e corante 

(Basf) segundo PEREIRA1 (1995). 

Segundo a firma Naterra, no beneficiamento, as sementes 

caem num deposito e, ao atingirem o peso de 40kg, sao aplicados os pro

dutos qufmicos (inseticidas e fungicidas) + corante. 

tes foi: 

0 metodo usado para a aplica<;ao dos p6s vegetais as semen-

1. pesagem e abertura das embalagens; 

2. retirava-se as sementes de cada saco, transferindo-as 

para um recipiente. Acrescentava-se cada p6 (cinamomo 

ou a<;afrao), na porcentagem de 1% ou 5% do peso da 

semente e homogeinizava-se (Figura 1); 

3. misturava-se manualmente os produtos, no infcio em 

sacos plasticos e depois em cubas de plastico (Figura 

2); 

1 PEREIRA, C.A. lnforma~ao pessoal, 1995. 
ANTiDOTOS: * Antiestaminico; ** Sulfate de Atropina; *** Nao hit 



4. ap6s homogeneizac;ao 

retiravam-se as 

(BRAS I 
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ras 3 e 4), 

pelo Metoda 

transferindo-as para sacos 

5); 

Figura 1. Aplicac;ao dos p6s vegetais as 

sementes. 
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Figura 3. Sementes tratamento lmico ap6s homogeneizagao. 
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Figura 4. Sementes com tratamento qufmico ap6s homogeinizac;ao. 



Figura 5. Sementes separadas em amos

tras de trabalho e colocadas em 

sacos plasticos etiquetados. 
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5. produto final voltava para as embalagens originais da 

firma Naterra que, depois de fechadas com maquina 

portatil de costurar sacos (Figura 6), eram armazenadas 

no Centro de Produc;ao de Material Propagative do 

Nucleo Experimental de Campinas do Institute 

Agronomico (lAC) (Figura 7), em condic;oes ambientais, 

monitorado atraves de Termohigr6grafo. 

Gada tratamento constou de tres repetic;oes (um saco de 20kg 

por repetic;ao), como segue: 

1. Testemunha; 

2. Ac;afrao 1 °/o; 

3. Ac;afrao 5%; 

4. Cinamomo 1 °/o; 

5. Cinamomo 5%; 

6. Testemunha + TQ; 

7. Ac;afrao 1% +TO; 

8. Ac;afrao 5% + TQ; 

9. Cinamomo 1 °/o + TQ; 

10. Cinamomo 5°/o + TQ 
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Figura 6. nas embalagens originais e fechadas. 

Figura Sementes armazenadas no Centro de Prodw;ao de Material Produ-

de Campinas do Institute Agron6mico 

(lAC). 
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4.2.2. Testes de avalia~ao 

As sementes com tratamento qufmico (TQ) foram avaliadas 

durante doze meses e as sem TQ durante seis meses - no infcio do 

experimento e a cada dois meses, num total de respectivamente sete e 

quatro epocas de amostragem - quanto ao grau de umidade, a pureza, ao 

peso de mil sementes, a germinac;ao, ao vigore a sanidade. A infestac;ao 

foi avaliada em sete amostragens nas sementes sem TQ e 1 0 

amostragens nas sementes com TQ. 

As avaliac;oes foram realizadas no Laborat6rio de Sementes 

do Departamento de Pre-Processamento de Produtos Agropecuarios 

(DPPPAG) da Faculdade de Engenharia Agricola (FEAGRI) da Universi

dade Estadual de Campinas (UNICAMP) e no Centro de Fitossanidade do 

Institute Agron6mico de Campinas (lAC). 

4.2.2.1. Teste de uniformidade (classifica~ao por pe

neira) 

Para caracterizar o material, no infcio do experimento, duas 

subamostras de 500g de sementes foram classificadas por tamanho, 

usando-se peneiras circulares com diametro de 11 /64" a 22/64", 

colocadas em serie uma sobre a outra em ordem decrescente e agitadas 

por tres minutos (Figura 8); os resultados foram expressos em 

porcentagem, media das duas subamostras (BRASIL, 1992). 



Figura 8. Classificac;ao das sementes por peneira. 

4.2.2.2. Grau de umidade 

Antes da aplicac;ao dos tratamentos, foram 

umidades das sementes nao tratadas e das tratadas com 
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as 

qufmico, bem como dos p6s de falso-ac;afrao e de cinamomo (mistura de 

folhas e frutos), ja que estas umidades, tinham que ser semelhantes no 

momento da aplicac;ao dos tratamentos. 

De cada amostra de trabalho, coletaram-se duas subamostras, 

para cada de ± tres gramas de sementes para determinac;ao da 
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umidade, efetuada atraves dos metodos de estufa: a baixa temperatura 

constante 1 03°C ( ± 2°C) por 17 horas e a 1 05°C (± 3°C) por 24 horas 

(BRASIL, 1992). Os resultados foram expresses em porcentagem, media 

das duas subamostras. 

4.2.2.3. Analise de pureza 

A analise de pureza foi realizada em 500g de sementes 

(BRASIL, 1992), em cada uma das repeti96es dos tratamentos, com o 

objetivo de avaliar sua composi9ao ffsica em todas as epocas de 

amostragem. Os resultados foram expresses em porcentagem. 

Ap6s essa determina9ao, as "sementes puras" foram passa

das pelas peneiras circulares, com diametro de 18/64" e 19/64". As 

sementes retidas nestas peneiras foram homogeneizadas e utilizadas nos 

demais testes. As sementes que passaram pela peneira 18/64" foram 

eliminadas. 

4.2.2.4. Exame de sementes infestadas 

Utilizou-se duas subamostras de 1 00 sementes (BRASIL, 

1992), que foram imersas em agua quente (± 1 00°C), pelo tempo neces

saria (± tres horas) a realiza9§o do corte. Foram consideradas como 

infestadas as sementes que apresentaram oriffcios de safda de insetos, 

ou pulpas no seu interior. Os resultados foram expresses em 

porcentagem, media das duas subamostras. 
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4.2.2.5. Peso de mil sementes (PMS) 

Este teste foi realizado com oito subamostras de 1 oo semen

tes, tomadas ao acaso; os valores obtidos foram utilizados para calculo 

atraves da formula prescrita em BRASIL (1992). 

4.2.2.6. Germina~;ao 

0 teste de germinagao foi conduzido na temperatura 

alternada de 20-30°C, em substrata de tres folhas de papel toalha em 

rolo, usando-se quatro subamostras de 50 sementes. 0 papel foi 

umedecido com agua destilada na proporc;ao de tres vezes o seu peso. 

As contagens de germinac;ao foram realizadas aos quatro e dez dias ap6s 

o infcio da semeadura. Anotaram-se as plantulas normais, danificadas, 

deformadas ou infeccionadas, alem das sementes mortas. Quando 

ocorreram sementes duras na contagem final cortou-se um pedac;o do 

tegumenta que recobria o apice dos cotiledones, estendendo-se o teste 

por mais seis dias, avaliando-se entao as plantulas normais e somando

as ao resultado obtido no decimo dia. 

4.2.2.7. Testes de vigor 

4.2.2.7.1. Primeira contagem 

Executou-se oonoomrtantemente ao teste de germinac;ao, registrando-se 

as porcentagens de plantulas normais no quarto dia ap6s o infdo da semeadura. 
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4.2.2. 7.2. Envelhecimento acelerado 

0 teste foi realizado com duas subamostras pelo metodo do 

gerbox, desenvolvido por McDONALD JR. & PHANEENDRANATH (1978) 

e adotado pela AOSA (1983). 

Em cada gerbox, adaptado com uma tela de plastico, foram 

distribufdas cerca de 120 sementes, de maneira que nao houvesse sobre 

posigao das mesmas. No fundo do gerbox, adicionaram-se 40ml de agua. 

Essas minicameras foram levadas a estufa previamente regulada a 41 oc 

por 48 horas, com umidade relativa de± 100%. Ap6s a incuba<;:ao, condu

ziu-se o teste de germina<;:ao, como descrito no item 4.2.2.6 e no restante 

das sementes, realizou-se a determina<;:ao do grau de umidade, como 

descrito no item 4.2.2.2. 

4.2.2.8. Teste de sanidade 

As sementes foram submetidas ao teste de sanidade pelo 

metodo do papel de filtro, conforme NEERGAARD (1977). Foram 

utilizadas cinco subamostras de dez sementes, colocadas em placas de 

Petri de plastico transparente, de 9cm de diametro, com tres discos de 

papel de filtro de 80g/m2
, previamente umedecidos em agua destilada e 

esterilizada. As placas foram mantidas em camara de incuba<;:ao a 

temperatura de 20 ± 2°C por perfodo de sete dias (12 horas de luz e 12 

horas de escuro). A luz foi fornecida por duas lampadas fluorescentes de 

40 watts, colocadas a 20cm uma da outra e a 40cm da superffcie das 

placas. 
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Ap6s a incubac;:ao, efetuou-se a leitura, identificando-se os 

fungos associados as sementes em microsc6pio estereosc6pico (60x) e 

microsc6pio composto (400x). Determinou-se a incidencia dos pat6genos 

nas sementes e nao a sua severidade (quantidade de pat6geno na se

mente). 

4.2.3. Delineamento estatfstico 

0 delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, com 

parcelas subdivididas, com tres repetic;:6es (um saco de 20kg cada); os 

tratamentos foram alocados nas parcelas (Duncan a 5%) e as epocas nas 

subparcelas. 

Ate a quarta epoca de amostragem o projeto foi conduzido 

com dez tratamentos e a partir daf foram eliminados os tratamentos sem 

os produtos qufmicos, devido a alta infestac;:ao apresentada. 

Desta forma, a analise estatfstica foi realizada: 

a) com os dez tratamentos em quatro epocas de amostragem; 

b) com cinco tratamentos (somente os tratamentos qufmicos), 

nas sete epocas de amostragem previstas no projeto. 

Os valores relatives a presenc;:a de fungos nas sementes, 

(porcentagem), cuja distribuic;:ao se revelou nao normal, mesmo sobre 

transformac;:6es, foi analisada atraves do metodo nao parametrico de 

Kruskai-Wallis, e as ordenac;:6es medias por tratamento, nele obtidas, 

comparadas pelo teste t de Student (KONOVER, 1989 e CAMPOS, 

1976). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSAO 

5.1. Teste de uniformidade (classifica<;rao por peneira) 

Quando as sementes passaram pelas peneiras e foram separa

das por tamanho (Tabela 1), observa-se que 71,9% delas foram retidas 

nos furos 18 e 19. 

Devido a este resultado, ap6s a realizac;ao de cada analise de 

pureza, trabalhou-se apenas com as sementes retidas nas peneiras de 

furos 18 e 19, eliminando-se as demais. 

5.2. Grau de umidade 

Quando os 10 tratamentos estiveram presentes, o que ocorreu 

ate a quarta epoca de amostragem (setembro e novembro de 1995 e ja

neiro e marc;o de 1996), a analise estatfstica evidenciou que tanto antes 

como ap6s o teste de vigor (envelhecimento acelerado), o grau de 

umidade das sementes obtido a 1 05°C foi significativamente superior ao 

conseguido a 103°C, ate a segunda epoca de amostragem (Tabela 2). 
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Tabela 1. Porcentagens de sementes de Dolichos lablab L. retidas no 

teste de uniformidade. 

Numero das peneiras Sementes retidas 

(polegadas) (%) 

Fun do 0,10 

11/64 0,10 

12/64 0,12 

13/64 0,16 

14/64 0,34 

15/64 0,67 

16/64 2,73 

17/64 14,32 

18/64 41 '19 

19/64 30,73 

20/64 8,47 

21/64 0,91 

22/64 0,58 

A umidade do lote aumentou de 8,80% para 9,35% e de 9,92% 

para 10,19%, respectivamente nas temperaturas de 1 03°C e 1 05°C, nas 

primeira e segunda epocas de amostragens. 0 mesmo aumento ocorreu 

para as sementes submetidas ao envelhecimento, as quais, na mesma 

ordem anterior, elevaram-se significativamente de 16,60% para 17,80% 

e de 19,10% para 20,10%. 
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A partir desta epoca OS resultados de ambos OS pan3metros nao 

foram diferentes estatisticamente, isto e, na terceira e quarta 

amostragem as umidades obtidas a 1 03°C e a 1 05°C equivaleram-se. 

Tabela 2. Porcentagens de umidade das sementes de Dolichos lablab L., 

obtidas pelos metodos de estufa a baixa temperatura 

con stante 1 03°C (± 2°C) por 17 horas e a 1 05°C (± 3°C) por 

24 horas, antes (AEA) e ap6s (DEA) o teste de vigor 

(envelhecimento acelerado) e nas quatro primeiras epocas de 

amostragem. 

Temperatura (0 C} 

Epocas de AEA DEA 

amostragem 103 105 103 105 

1 8,80 8 d 9,35 Ad 16,6 8 c 17,8 Ad 

2 9,92 8 c 10,19Ac 19,1 8 c 20,1 A c 

3 11,65 A b 11,70Ab 21,7 A b 22,3 A b 

4 12,36 A a 12,56 A a 25,6 A a 24,6 A a 

Medias seguidas pelas mesmas letras, minusculas nas cclunas e maiusculas nas linhas 
(AEA e DEA), nao diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

CV (AEA) T
0 

+tral = 2,3% 
CV (AEA) ep = 4,4% 

CV (OEA) Trnt = 3,1% 
CV (DEA) Ep = 4,8% 

Observa-se, tambem, que da primeira para a quarta epoca de 

amostragem (seis meses de armazenagem) houve um aumento significative 

no grau de umidade das sementes, independente da temperatura utilizada. 

Quando se considera o grau de umidade das sementes com os 

10 tratamentos evidenciados em cad a amostragem (Tabela 3), encon-
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tram-se os valores equivalendo-se na primeira epoca. A partir de entao 

as variac;oes foram casuais, pois apesar de na segunda e quarta epocas 

haver uma tendencia nas sementes tratadas com TO (tratamento 

qufmico) apresentarem umidades mais baixas, na terceira este fato nao 

ocorreu. 

Tabela 3. Porcentagens de umidade de sementes de Dolichos /ablab L., 

em func;ao dos 10 tratamentos e das quatro primeiras epocas 

de amostragem (dados medios obtidos a 1 03°C e 1 05°C). 

Epocas de amostragem 

Tratamentos 1 2 3 4 

Testemunha 8,97 D a 10,34 Cab 12,08 B ab 12,89 A b 

Ac;afn3o 1% 8,77 D a 10,26 Cab 11,23 B abc 12,15 A cd 

Ac;afrao 5% 8,98 D a 9,58 c c 11,54 B bed 12,62 A be 

Cinamomo 1% 8,95 D a 10,11Cabc 11,84 B abed 12,49 A bed 

Cinamomo 5% 9,05 D a 10,17Cabc 11,36 B cd 13,56 A a 

Testemunha + TQ 9,25 B a 9,73 B be 12,25 A a 12,63 A be 

Ac;afrao 1% + TQ 9,12 D a 10,00 C be 11,47 B bed 12,26 A cd 

Ac;afrao 5% + TQ 9,25 B a 9,72 B be 11,81Aabcd 12,05 A cd 

Cinamomo 1 %+ TQ 9,21 C a 10,04 B abc 11,91 A abc 12,03 A cd 

Cinamomo 5%+ TQ 9,19 D a 10,65 C a 11,28 B cd 11,90Ad 

Medias seguidas pelas mesmas letras, minusculas nas cclunas e maiusculas nas linhas, nao 
diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

TQ = Tratamento quimico 

CV T
0 

+trat = 2,3% CV Ep. arm = 4,4% 
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Esta variar;ao aleat6ria apresentou-se tambem nas sementes + 

os p6s nas suas diferentes concentrar;oes e naquelas com TQ + os p6s, 

quando comparadas entre si, nas sete epocas de amostragem (Tabela 

4). 

0 que ficou bem evidenciado quando se comparou os tratamen

tos foi o aumento significative da umidade, na medida em que o tempo 

se sucedeu. Na ultima amostragem as sementes com TQ + os p6s 

(setima amostragem) apresentaram queda significativa deste pan3metro 

em relar;ao a sexta epoca de amostragem. 

Tabela 4. Porcentagens de umidade das sementes de Dofichos labfab L., 

em funr;ao dos cinco tratamentos qufmicos (TQ), dos p6s 

repelentes e das sete epocas de amostragem (dados medios 

obtidos a 103°C e 105°C). 

Epoeas de amostragem 

Tratamentos 1 2 3 4 5 6 7 

Testemunha + TQ 9,3 Ea 9,7 Db 12,3 B a 12,6A a 12,7 A a 12,8 A ab 11,6Ca 

A9afrao 1% + TQ 9,1 E a 9,9 Db 11,5 c e 12,3 B b 12,5 B a 12,9 A a 11,6 C a 

A9afrao 5% + TQ 9,3 Ea 9,7 Db 11,8 B b 12,0 B be 12,4 A a 12,5 A be 11,4 C a 

Cinamomo1% + TQ 9,2 E a 10,0 Db 11,9 B b 12,0 B be 12,4 A a 12,5 A be 11,5Ca 

Cinamomo 5% + TQ 9,2 Ea 10,6 D a 11,3 c e 11,9 c b 12,5A a 12,5 A e 11,5 C a 

Medias seguidas pelas mesmas letras, minuseulas nas colunas e maiuseulas nas linhas, nao 
diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

CV r
0 

+trat = 0,96% CV Ep a'm = 2,43% 

Considerando-se o teste de vigor (envelhecimento acelerado), 

quando presentes os 10 tratamentos (Tabela 5), as umidades mais 
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elevadas na primeira amostragem foram para as sementes com TQ + 

acafrao 5% e as com TQ + cinamomo 5%, que alcan<;aram 21,7%, sendo 

superiores aos demais. Os menores valores foram para as sementes 

com cinamomo a 1% e 5%, respectivamente 15,3% e 14,5%. 

Tabela 5. Porcentagens de umidade de sementes de Dolichos lablab L., 

ap6s o teste de vigor (envelhecimento acelerado), em fun<;ao dos 

1 0 tratamentos e das quatro primeiras epocas de amostragem 

(dados medios obtidos a 103°C e 105°C). 

Epocas de amostragem 

Tratamentos 1 2 3 4 

Testemunha 17,7Dbc 21,2 c ab 24,6 B a 30,6 A a 

Ac;:afrao 1 % 17,0 c c 19,7 8 c 21,6 B c 27,7 Ac 

Ac;:afrao 5% 15,8 C de 17,8 c d 20,4 B c 26,5 A de 

Cinamomo 1% 15,3 D ef 19,5 c c 22,8 B b 29,6 A b 

Cinamomo5% 14,5 c f 19,9 B c 21,1 B c 27,7 A c 

Testemunha + TQ 18,5 c b 20,4 BC be 21,1 B c 26,9 A cd 

Ac;:afrao 1% + TQ 16,8Ccd 21,9 B a 21,0 B c 25,7 A e 

Ac;:afrao 5% + TQ 21,7Ba 17,8 B d 21,3 A c 21,7 A f 

Cinamomo 1% + TQ 17,5Cbc 19,6 BC c 21,3 B c 26,1 A de 

Cinamomo 5% + TQ 21,7Ba 18,3 c d 24,7 A a 19,6 D g 

Medias seguidas pelas mesmas letras, minusculas nas colunas e maiusculas nas linhas, nao 
diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

TQ = Tratamento quimico 
cv,,.,= s,s% CV Ep = 13,0% 

Na segunda amostragem as sementes com TQ + cinamomo a 
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5% e TQ + 5% de agafrao, bem como as com 5% de agafrao obtiveram 

os valores mais baixos de umidade nos tratamentos. 

Esta casualidade nos aumentos e diminuig6es desta variavel fo

ram tambem observadas no lote, isto e, nao houve tendemcia das 

sementes com ou sem TQ, com os p6s em suas varias proporg6es, de 

guardar determinado padrao de comportamento segundo os tratamentos 

aplicados. 

Comparando-se apenas as sementes com TQ + os p6s, nas 

sete epocas de amostragem, as variag6es observadas foram mais 

brandas. As umidades na primeira, quinta e setima epocas equivaleram

se e nas demais foram igualmente aleat6rias (Tabela 6). 

Tabela 6. Porcentagens de umidade das sementes de Dolichos lablab L., 

ap6s o teste de vigor (envelhecimento acelerado), em fungao 

dos cinco tratamentos qufmicos (TQ), dos p6s repelentes e 

das sete epocas de amostragem. 

Epocas de amostragem 

T ratamentos 1 2 3 4 5 6 7 

Testemunha +TO 18,5 D a 20,4 CD ab 21,1 c a 26,9 A a 25,5 AB ab 26,3 AB a 24,1 B a 

Agafrao 1% +TO 16,8 Dab 21,9 Cab 21,0 C a 25,7 A ab 23,8 AB b 25,1 A ab 23,4 ABC a 

Agafrao 5% + TO 17,5 Cab 17,8 C c 21,3 B a 21,7 B c 25,9A a 25,6A ab 24,9 A a 

Cinamomo 1% +TO 17.5Cab 19,6BCb 21,3 B a 26,1 A ab 23,8A b 24,3A b 25,1 A a 

Cinamomo 5% +TO 16,2 c b 21,7 B a 18,3 c b 24,7 A b 24,8A ab 23,9 AB b 23,7 AB a 

Medias seguidas pelas mesmas letras, minusculas nas colunas e maiusculas nas linhas, nao 
diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

CV Teat= 5,78% CV Ep = 13,2% 

0 grau de umidade mais elevado, determinado a temperatura 



de 105°C, tanto para as sementes coletadas antes como ap6s o teste de 

vigor, (envelhecimento acelerado), nas quatro epocas de amostragem, 

poderia advir da remogao da agua de constituigao concordando com 

MARCOS FILHO et at. (1987). Especies que, devido a composigao 

qufmica sao mais sensfveis a alteragoes ou sao sujeitas a perda de 

substancias volateis, as RAS (BRASIL, 1992) citam que devem ser 

expostas a temperatura mais baixa (1 03°C). Nas sementes recem

colhidas a porcentagem de umidade mais elevada poderia decorrer da 

remogao de materiais volateis e da agua de constituigao (VEASSEY, 

1971). 

Pela constituigao das sementes de labe-labe, segundo DEKA & 

SARKAR (1990), com altos teores de protefna (22 a 31 %) e carboidratos, 

(54 a 63%) compostos altamente hidr6filos (POPINIGIS, 1985 e 

CARVALHO & NAKAGAWA, 1988) pode-se dizer que, a partir de um de

terminado grau de umidade do lote ou do aumento da permeabilidade do 

tegumento, ap6s tempos de armazenagem, a agua seria absorvida ou 

adsorvida mais facilmente, independente da temperatura utilizada na de

terminagao ( POPINIGIS, 1985). 

Observa-se, tambem, que o grau de umidade das sementes au

mentou durante o armazenamento, independente do produto quimico e 

dos p6s aplicados, ate a quarta epoca de amostragem, isto e, de setem

bro/1995 a margo/1996. 

Houve elevagao ou queda da umidade ao Iongo do perfodo de 

armazenagem, o que pode ser explicado pela tendencia das sementes a 

alcangarem a umidade de equilfbrio. Na Figura 9 verifica-se que a 

umidade relativa do ambiente, onde as sementes estavam armazenadas, 

variou de 63% a 80,4% explicando o aumento do grau de umidade das 
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sementes. 

MECELIS & BENEDETTI (1994) observaram que o grau de 

umidade das sementes de labe-labe cv. Rongai foram influenciadas pela 

umidade relativa do ambiente obtendo a seguinte a equac;ao de umidade 

de equilibria: UE = 52,26 UR- 105,5 UR2 + 78,95 UR3 (R2 = 0,99). 

Durante este perfodo a umidade relativa e a temperatura 

(Figura 9) do ambiente contribufram para que as sementes absorvessem 

umidade ate que entrassem em equilfbrio. Pode-se observar na Tabela 

5, que na quinta e sexta epocas de amostragem (maio e julho/96) as 

umidades se estabilizaram para depois baixarem na ultima epoca de 

amostragem (setembro/1996). 

o+-_,---r--+-~---r--+-~---r--+-~---+~8 

set/95 nov/95 jan/96 mar/96 mai/96 jul/96 set/96 

Meses de annazenagem 

--T IVIn --T Max ~ UR (%) -- Sementes sem TQ -- Sementes com TQ 

Figura 9. Medias das temperaturas (T mfnimas e maximas -0 C), umidade 

relativa (%)do ambiente e umidade das sementes de Dolichos 

lablab L., durante a armazenagem. 
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5.3. Analise de pureza 

A media geral dos tratamentos, nas quatro amostragens realiza

das, apresentou decrescimo significative de 1, 7% (Tabela 7). 

Quando foram evidenciados os tratamentos dentro de cada 

amostragem, percebe-se que as varia96es ocorreram na segunda e 

quarta epocas. Observa-se uma tendencia, na segunda, em obter 

purezas mais baixas nas sementes tratadas com maiores quantidades 

de p6s. 

Tabeta 7. Porcentagens de pureza das sementes de Dolichos /a blab L., 

em fun9ao das quatro primeiras epocas de amostragem. 

Epocas de amostragem 

1 

2 

3 

4 

Pureza 

98,8 a 

98,1 b 

99,0 a 

97,1 c 

Medias seguidas por letras iguais nas colunas, nao diferem entre si pelo teste de Duncan a 
5%. 

CV= 0,67% 

Na quarta amostragem, quando se consideram os tratamentos, 

as diferen9as na pureza ficaram dispersas, apesar dos maiores valores 

terem sido obtidos nas testemunhas e nas sementes com p6s a 1%. 

Na Tabela 8, as sementes + os p6s a 5%, foram os tratamentos 

que mais variaram durante a amostragem e na Tabela 9, onde s6 esta 
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presente as sementes com TQ ficou evidente que as menores purezas 

vieram das sementes tratadas com p6s a 5% . 

Tabela 8. Porcentagens de pureza das sementes de Dolichos lablab L., 

em fungao dos 1 0 tratamentos, nas quatro primeiras epocas 

de amostragem. 

Epocas de amostragem 

Tratamentos 1 2 3 4 

Testemunha 98,4 a 98,3 abc 98,8 a 97,5 abc 

Agafrao 1% 98,5 a 98,8 abc 99,1 a 96,3 cd 

Agafrao 5% 99,4 a 98,0 abc 99,3a 96,0 cd 

Cinamomo 1% 99,0a 98,2 abc 97,7 a 95,2 d 

Cinamomo 5% 98,5 a 97,5 abc 98,6 a 96,1 cd 

Testemunha + TQ 99,2 a 99,4 a 99,6 a 98,7 ab 

Agatrao 1% + TQ 99,2 a 98,9 ab 99,5 a 99,3 a 

A9afrao 5% + TQ 98,5 a 96,6 c 99,0 a 97,0 bed 

Cinamomo 1% + TQ 99,2 a 98,7 abc 99,5a 99,2 a 

Cinamomo 5% + TQ 98,2 a 96,7 be 98,7 a 95,8 cd 

Medias seguidas por letras iguais nas colunas, nao diferem entre si pelo teste de Duncan a 
5%. 

TQ = Tratamento quimico. 
cv = 1,2% 

Na Tabela 9, onde s6 as sementes com TQ + os p6s estavam 

em analise, verifica-se que os unicos valores que sofreram variac;ao 

foram os que apresentavam maiores quantidades de p6s. De acordo 

com STEVENS (1931 ), variac;oes comuns nesta analise seriam devido, 
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entre outros, a fatores pessoais e que os aparelhos utilizados na 

obten<;ao das amostras de trabalho minimizam este efeito. Como a 

obten<;ao da amostra de trabalho foi feita manual mente, houve perda dos 

p6s, apesar do cuidado no manuseio das sementes. 

Tabela 9. Porcentagens de pureza das sementes de Dolichos /a blab L., 

em fun<;ao dos cinco tratamentos qufmicos (TQ), dos p6s 

repelentes e das sete epocas de amostragem. 

Epocas de amostragem 

Tratamentos 1 2 3 4 5 6 7 

Testemunha + TQ 99,2 ns 99,4 ns 99,6 ns 98,7 ns 99,3 ns 99,2 ns 99,0 ns 

A<;afrao 1% + TQ 99,2 ns 98,9 ns 99,5 ns 99,3 ns 99,3 ns 99,2 ns 99,3 ns 

A9afrao 5% + TQ 98,5 AB 96,6 B 99,0A 97,0AB 98,5AB 98,5AB 98,9A 

Cinamomo 15 = TQ 99,2 ns 98,7 ns 99,5 ns 99,2 ns 99,2 ns 99,2 ns 98,9 ns 

Cinamomo 5% + TQ 98,2A 96,7 AB 98,7 A 95,8 BC 98,5A 92,9 D 94,2 CD 

Medias seguidas por letras iguais nas linhas, nao diferem entre si pelo teste de Duncan a 
5%. 

ns = nao significative 
CV=1,19% 

5.4. Exame de sementes infestadas 

Verifica-se pel a Tabela 10 que por 98 dias (01 /09/95 ate 

07/12/95) as porcentagens de infestayao equivaleram-se, apesar dates

temunha sem TQ ter alcanyado 7,2%. 
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Tabela 10. Porcentagens de infesta9ao em sementes de Dolichos lablab 

L., em fun9ao dos 1 o tratamentos e das sete epocas de 

amostragem. 

Epocas de amostragem 

Tratamentos 1 2 3 4 5 6 7* 

01/09/95 04/11/95 07/12/95 03/01/96 18/01/96 06/02/96 04/03/96 

Testemunha 0,2 Fa 3,1 EF a 7,2 Ea 40,5 D a 68,7 C a 78,3 B a 90,8 A a 

A<;afrao 1% 0,2 Ea 0,0 E a 1,0 E a 21,5 D b 44,2 c c 69,8 B a 90,5 A a 

Ayafrao 5% 0,2 Da 0,0 D a 0,3 D a 5,7CD c 9,0C d 38,0 B c 67,2 A b 

Cinamomo 1% 0,3 Ea 1,8 E a 3,2 Ea 33,3 D a 56,2 c b 70,5 B a 90,7 A a 

Cinamomo 5% 0,0 Ea 1,5 E a 1,3 Ea 18,7 D b 35,2 c c 54,8 B b 74,0 A b 

Testem.rta + TQ O,OA a O,OA a O,OAa O,OA c O,OAd O,OAd 1,4A c 

A~1%+TQ O,OAa O,OA a O,OAa O,OA c O,OAd O,OAd 0,5A c 

A~5%+TQ O,OAa O,OA a O,OAa O,OA c O,OA d O,OAd O,OA c 

Ci 810101%+ lQ O,OAa O,OA a O,OAa O,OA c O,OAd O,OAd 0,3Ac 

Ci 810105%+ lQ O,OAa O,OA a O,OAa O,OA c O,OA d O,OAd O,OA c 

Medias seguidas pelas mesmas letras, minusculas nas colunas e maiusculas nas lin has, nao 
diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

TQ = Tratamento quimico 
CV Tr.rt = 28,49% CV Ep = 35,60% 
* Epoca em que foram eliminadas as sementes sem tratamento quimico. 

A partir de 125 dias (03/01/96), na quarta amostragem, a res

posta aos tratamentos utilizados evidenciaram-se nas sementes sem 

TQ, com uma abrupta eleva9ao da porcentagem de sementes 

infestadas, menos para aquelas protegidas com a9afrao 5%. 

Destaque-se que esse tratamento, nesta amostragem, apresen

tou 5, 7% de sementes infestadas, igualando-se a prote9ao oferecida 

pelo TQ + os p6s, ate 125 dias. 
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Esta prote<;:ao oferecida pelo a<;:afrao e devido a existencia, 

neste produto de substtmcias secundarias que repeliram o ataque do 

inseto, como sugeriu FRAENKEL (1959), STAEDLER (1984) e 

CHAPMAN (1982). 

De acordo com SU et at. (1982), os rizomas de a<;:afrao 

possuem os componentes ar-turmerona (2-metil-6-(4-metilfenil)-2-

heptona-4-ona) e turmerona (2-metil-6-( 4-metil-1 ,4-ciclohexadien-1-yl)-2-

heptona-4-ona). 0 turmerona apresenta-se instavel na presen<;:a do ar 

em temperatura ambiente. Estas substancias exercem repelencia ao 

inseto, fato que tambem foi observado no controle de pragas do milho na 

armazenagem (BALTAZAR, 1994). 

Aos 125 dias as sementes com cinamomo a 5% (18,7%) e aya

frao a 1% (25,5%) nao diferiram entre si, enquanto aquelas com 

cinamomo a 1% (33%) e a testemunha (40,5%) nao foram 

estatisticamente diferentes. Percebe-se nesta epoca que a concentra<;:ao 

dos p6s foi fator limitante na repelencia ao inseto. Observa-se que na 

ultima amostragem, (186 dias), as sementes com cinamomo e com 

a<;:afrao nas concentra<;:6es a 5% conseguiram se destacar dos demais 

tratamentos sem TQ. 

Estas concentra<;:6es de p6s foram estudadas por SHIV ANNA et 

at. (1994) que obtiveram resultados positives nas doses de 3% e 5% de, 

respectivamente, a<;:afrao e Azadirachta indica, em sementes de guandu. 

0 p6 de cinamomo possui o componente Azadirachtin 

(Limonoide) citado por JACOBSON (1989) e PHILLIPSON (1989) que e 
um efetivo repelente (SRIVASTAVA, 1986 e LEE et at., 1987). Neste tra

balho o efeito deste p6 foi menor do que o do a<;:afrao, protegendo as se

mentes de labe-labe por menos tempo. 



50 

AL-HEMYARI (1994) testou o p6 dos frutos de cinamomo a 5% 

do peso das sementes de feijao-miudo (Vigna unguiculata (L.) Walp.) 

obtendo mais sucesso do que com o p6 das folhas, resultado tambem 

observado por DE NARDO eta/. (1993a) com sementes de feijao. 

Em muitos trabalhos nao sao utilizados os p6s e sim os extratos 

dos frutos e das folhas de cinamomo (DE NARDO & FRIGHETTO, 

1993), com boas perspectivas, o que tambem notou SU et a/, (1982), 

com relar,;;ao ao ar,;;afrao. 

A eficiencia do ar,;;afrao a 5% continuou igualando-se a proter,;;ao 

da sementes com TQ + os p6s, ate 140 dias (18/01/96), quando atingiu 

9% de sementes infestadas. Nesta data, a testemunha sem TQ 

apresentava 68,7% de infesta<;;ao. 

A partir de 06/02/96 (sexta amostragem) as sementes sem TQ 

demonstram, em todas as suas versoes, alta vulnerabilidade ao ataque 

de insetos. 

As sementes protegidas com TQ e TQ + os p6s nao foram in

festadas e todOS OS tratamentos nao foram significativos. 

5.5. Peso de mil sementes (PMS) 

lndependente dos tratamentos aplicados o PMS nao variou nas 

duas primeiras amostragens (Tabe!a 11 ). 

A partir daf as diferenr,;;as apresentaram-se: 

1. as sementes com TQ + os p6s mantiveram-se com pesos 

constantes ate a quarta amostragem; 

2. na terceira amostragem, as sementes com ar,;;afrao a 5%, 

igualaram-se em peso as anteriores (TQ + os p6s), nao diferindo 
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daquelas com a~afrao a 1 %; 

3. na quarta amostragem, as sementes mais pesadas (TQ + os 

p6s) apresentaram valor medio de 266,3g, seguidas daquelas com 

a~afrao a 5% (223,5g). Observa-se que este resultado (a~afrao a 5%), 

diverge significativamente de todos os outros do grupo sem TQ. 

A medida que as amostragens se sucederam, observou-se um 

aumento significative no peso das sementes da primeira para a segunda 

amostragem, nas sementes com e sem TQ, e dai ate a quarta, uma 

queda significativa e acentuada. A explica~ao do aumento de peso pode 

estar relacionado com a eleva~ao da umidade das sementes, como se 

verifica pelas Tabelas 2 e 3, ja que ate a segunda epoca a infesta~ao 

nao estava presente (Tabela 11) e o peso original foi elevado apenas 

pela umidade. 

A partir de janeiro de 1996 (terceira amostragem), apesar da 

umidade das sementes continuar elevada, a infesta~ao daquelas sem 

TQ ja era evidente e significativa, provocando a perda de massa e, 

consequentemente, de peso. Nas Tabelas 11 e 12 verifica-se que as 

sementes com a~afrao a 5% apresentavam, respectivamente, ausencia 

de infesta~ao e peso igual aquelas com TO. 

Outro aspecto que sugere a assertiva da analise e que as 

sementes com TQ, que nao foram infestadas, mantiveram peso 

constante a partir da segunda amostragem (04/11/95) ate o final do 

experimento. A correla~ao obtida (r-0,52) foi altamente significativa 

(P<0,01), e indica que a presen~ dos insetos determinou a perda de 

peso das sementes. 

Quando a analise recai apenas sobre as sementes com TQ 

(Tabela 12), nota-se um aumento significative do peso da primeira para a 
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terceira amostragem. 

Tabela 11. Peso de mil sementes (PMS) de Dolichos lablab L., em 

func;ao dos 1 0 tratamentos e das q uatro primeiras epocas 

de amostragem. 

Epocas de amostragem 

Tratamentos 1 2 3 4 

Testemunha 244,9 B a 262,4 A a 249,0 B cd 207,6 C cd 

Ac;afrao 1% 251,8 B a 264,8 A a 255,5 ABbe 198,2 c d 

Ac;afrao 5% 250,9 B a 260,5AB a 263,6A ab 223,5 c b 

Cinamomo 1% 249,3 A a 259,0 A a 232,3 B e 204,5 C cd 

Cinamomo5% 249,6 B a 262,4A a 240,8 B de 211,1Cc 

Testemunha + TQ 254,2 B a 260,6 AB a 268,5 A a 266,4 A a 

Ayafrao 1% + TO 251,0Ba 261,3A a 266,1 A ab 267,0 A a 

Ac;afrao 5% + TO 250,2 B a 259,1ABa 265,5 A ab 265,9 A a 

Cinamomo 1% + TQ 252,3 B a 263,8 A a 263,7 A ab 265,4 A a 

Cinamomo 5% + TQ 251,7 B a 264,6 A a 266,2 A ab 266,8 A a 

Medias seguidas pelas mesmas letras, minusculas nas colunas e maiusculas nas linhas, nao 
diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

TQ = Tratamento quimico 

CV Teat= 1,43% CV Ep = 2,37% 

As correlac;oes observadas entre o peso das sementes e as 

umidades foram de: r=0,81 (1 03°C} e r=0,78 (1 05°C}, am bas altamente 

significativas (P<0,01). 
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Tabela 12. Peso de mil sementes (PMS) de Dolichos lablab L., com 

cinco tratamentos qufmicos (TQ) e p6s repelentes, nas sete 

epocas de amostragem. 

Epocas de amostragem 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

PMS (g) 

251,6 d 

261,9 c 

266,0 ab 

266,3 ab 

267,3 a 

266,4 ab 

264,7 b 

Medias seguidas per letras iguais nas colunas, nao diferem entre si pelo teste de Duncan a 
5%. 

CV Trnt= 0,7% CV Ep = 0,9% 

5.6. Germina~ao 

Entre os tratamentos, na primeira amostragem, a porcentagem 

de germinac;;ao inicial foi superior para as sementes tratadas com ac;;afrao 

a 1 %, que nao diferiu da testemunha, do cinamomo a 1% e da 

testemunha + TQ, respectivamente, 83%, 78%, 78% e 81%, enquanto a 

mais baixa foi para aquelas tratadas com ac;;afrao a 1% + TQ (72%) 

(Tabela 13). 

Na analise dos resultados do primeiro teste de germinac;;ao, o 

comportamento apresentado pelas sementes poderia levar a conclusao 

de que o produto qufmico, quando associado aos p6s, influenciou 

negativamente a germinac;;ao. Este fato, entretanto, nao se repetiu na 



segunda epoca, quando a maior germina~o foi para as sementes com 

cinamomo a 5% + TQ, comprovando que nao houve efeito dos p6s + TQ 

neste parametro. 

Tabela 13. Porcentagens de germinac;ao de sementes de Dolichos 

lablab L., em fungao dos 10 tratamentos e das quatro 

primeiras epocas de amostragem. 

Epocas de amostragem 

Tratamentos 1 2 3 4 

Testemunha 78 A abc 71 8 c 49 c f ODd 

A9afrao 1% 83Aa 78 8 ab 52 c ef 4Dd 

A9afrao 5% 77 A be 75A be 74A abc 20 8 b 

Cinamomo 1% 78 A abc 75A be 57 8 e 5Cd 

Cinamomo 5% 71 8 cde 75A be 65 c d 13 D c 

Testemunha + TQ 81 A ab 73 8 be 76 8 a 65 C a 

A9afrao 1% + TQ 72Ade 76A be 73A abc 65 8 a 

A9afrao 5% + TQ 77 A bed 76A be 71 8 be 64 C a 

Cinamomo 1% + TQ 77 A bed 72 8 c 70 8C c 67 C a 

Cinamomo 5% + TQ 74 8 cde 81 A a 76 8 ab 66 C a 

Medias seguidas pelas mesmas letras, minusculas nas colunas e maiusculas nas linhas, nao 
diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

TQ = Tratamento quimico 
CV Teat= 2,9% CV Ep = 4,0% 

VANANGUMDI & KARIVARATHARAJU (1987) utilizaram 

Captan com mistura de areia ativada e tambem nao encontraram efeito 

sobre a germinac;ao de sementes de labe-labe. 
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Ja a mistura de sementes secas de Azadirachta indica diminuiu 

o poder germinative de feijao-miudo (IVBIJARO, 1983). 

A partir da terceira amostragem, com o aumento da infestacao, 

percebe-se o infcio do declfnio da germinacao (Figura 1 0), em funcao 

dos danos causados no endosperma e no embriao das sementes 

(POPINIGIS, 1985). 
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Epoca 1 Epoca2 Epoca3 Epoca4 

Epocas de amostragem 

-~ Testerrunha Ac;afrao 1% ---&-.-~-"·-Ac;atrao 5% Cinarrorro 1% 

--..~....-anarmrro 5% . · · *" .. T esterrunha .. "' .. A9afrao 1% ... ., ... A9afrao 5% 

-o- - Cinam:mn 1% - - -A- - - Cinarrorro 5% 

Figura 10. Porcentagens de germinacao (_) e de infestacao (---) de 

sementes de Dolichos lablab L. em funcao dos cinco trata

mentos sem TQ e das quatro primeiras epocas de amostra

gem. 

Observando-se o desempenho das sementes com TQ + os p6s, 

onde nao houve infestacao, confirma-se que estes nao tiveram nenhum 

efeito negative sobre a germinacao. 
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As varia96es destes valores seguiram uma tendencia aleat6ria. 

A partir da terceira amostragem, a infesta9ao (Tabela 1 0) presente nas 

sementes sem TQ foi elevada, exceto para aquelas com a9afrao a 5%, 

cuja germina9ao se igualou as com TQ, enquanto a testemunha sem TQ 

apresentou o pior desempenho nesta epoca, com infesta9ao de 40,5% e 

germina9ao de 49% (Tabela 13). Os ultimos resultados foram 

praticamente nulos, enquanto as sementes com TQ nao oscilaram nesta 

variavel (Figura 1 0). 

A germina9ao esteve altamente correlacionada com a 

infesta9ao (r=-0,80) e tambem com as umidades das sementes, tanto a 

103°C como a 105°C (r=-0,58), ambas altamente significativas (P<0,01). 

Ao se examinar a evolu9ao de cada tratamento, ao Iongo do 

tempo, verifica-se que a partir da segunda amostragem, houve uma 

queda nos valores de germina9ao, em todos os tratamentos. Sempre 

foram mantidas as condi96es ideais para que as sementes germinassem 

(MARCOS FILHO et at., 1987), e, elas foram embebidas na propon;:ao de 

tres vezes o seu peso (BRASIL, 1992). 

As condi96es de armazenagem propiciaram o ataque de insetos 

e alterar;:oes na qualidade ffsica aparente, o que contribuiu de maneira 

drastica, na diminui9ao da eficiencia da germina9ao, como tambem 

afirma McDONALD JR. (1985). 

E interessante relatar que os substrates do teste de 

germinayao, nas sementes com cinamomo e a9afrao nas concentrar;:oes 

de 5%, a partir da terceira amostragem, mantiveram-se limpos (sem 

fungos) e inodoros, principalmente quando comparados a testemunha 

sem TO. Nestas sementes a queda nos valores de germina9ao foi 

altamente expressiva, chegando, no caso da testemunha, a atingir zero 
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por cento depois de 186 dias. 

Quando foram consideradas as sementes com TQ + os p6s, no 

decorrer do tempo, houve menor varia<;:ao entre a germinac;ao nos 

diferentes tratamentos. Nao se pode afirmar, portanto, que as sementes 

com TQ + os p6s prejudicaram a germinayao, pois mesmo quando 

houveram diferenc;as numa amostragem, na seguinte o quadro era 

revertido, o que confirma a ausemcia de supostos danos do TQ + os p6s 

na germinac;ao (Tabela 14). 

Tabela 14. Porcentagens de germinac;ao das sementes de Dolichos 

lablab L., em func;ao dos cinco tratamentos qufmicos (TO), 

dos p6s repelentes e das sete epocas de amostragem. 

Epocas de amostragem 

T ratamentos 1 2 3 4 5 6 7 

Testemunha +TO 81 ,A. a 73 Bb 76 B a 65 C a 66 C a 60 Db 66 c b 

A<;:afn3o 1% + TO 72Ac 76A b 73A ab 65 B a 60 c b 60 Db 71 A a 

A<;:afrao 5% + TO 77 A b 75A b 71 B b 64 C a 65 C a 58 Db 63C b 

Cinamomo 1 %+ TO 77 A b 72 Bb 70 BC b 67 C a 67 C a 65 D a 67 c b 

Cinamomo 5%+ TO 74 B be 81 A a 76 B a 66 C a 66 C a 60 Db 64 CD b 

Medias seguidas pelas mesmas letras, minusculas nas colunas e maiusculas nas linhas, nao 
diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

CV Trat = 1,2% CV Ep = 3,8% 

A germinac;ao das sementes esteve correlacionada com o PMS 

(r=-0,47) e com a umidade a 103°C e a 105°C, respectivamente, r=-0,68 

e r=-0,71, todas altamente significativas (P<0,01 ). 

A queda do poder germinative, segundo POPINIGIS (1985), 
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tambem esta associada ao aumento de umidade, e este fato pode 

explicar a diminuic;ao destes valores nas sementes sem TQ, onde os 

insetos nao estavam presentes. 

5.7. Testes de vigor 

5.7.1. Primeira contagem 

Quando se compara o teste de germinac;ao com a primeira con

tagem (Tabela 15), constata-se que apenas na primeira e segunda 

amostragens ocorreram diferenc;as entre as porcentagens, nestas duas 

variaveis. As sementes com TQ apresentaram menores variac;oes nesta 

comparac;ao: 1%, 2%, 5%, 2% e 4%, respectivamente para a 

testemunha, ac;afrao a 1% e a 5% e cinamomo a 1% e a 5%. Para as 

sementes sem TQ, as diferenc;as foram de 8%, 7%, 8%, 5% e 6%, 

respectivamente para a testemunha e as sementes com os p6s, na 

mesma ordem anterior. A partir da terceira amostragem nao ocorreram 

diferenc;as entre os dois parametros. 

Nas condic;oes propostas neste trabalho, onde os valores da 

primeira contagem se igualaram aos da porcentagem de germinac;ao, a 

partir da terceira amostragem nas sementes sem TQ, conclui-se que 

este parametro nao foi o melhor indicativo do vigor, concordando com 

FERNANDEZ & JOHSTON (1995), apesar do trabalho ter sido realizado 

com outras sementes de Fabaceae e nao ter havido ataque de insetos. 
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Tabela 15. Porcentagens de vigor (1 a contagem) de sementes de 

Dolichos Ia blab L., em func;ao dos 1 0 tratamentos e das 

quatro primeiras epocas de amostragem. 

Epocas de amostragem 

Tratamentos 1 2 3 4 

Testemunha 70A cd 69A c 49 B f OCd 

A<;:afrao 1% 76A ab 77A ab 52 B ef 4Cd 

A<;:afrao 5% 69 B de 73A be 74A abc 20 c b 

Cinamomo 1% 73A bed 73A be 57 B e 5Cd 

Cinamomo 5% 65 B e 74A be 65 B d 13 c c 

Testemunha + TQ BOA a 73 B be 76AB a 65 C a 

A<;:afrao 1% + TQ 69 BC de 75A ab 73 AB abc 65 C a 

A<;:afrao 5% + TQ 72A bed 75A ab 71 A be 64 B a 

Cinamomo 1% + TQ 75A be 72 ABbe 70 BC cd 67 C a 

Cinamomo 5% + TQ 70 c cde BOA a 76 B a 66 C a 

Medias seguidas pelas mesmas letras, minusculas nas colunas e maiusculas nas lin has, nao 
diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

TQ = Tratamento quimico 
CVr,.1 =2,9% CV&.p =4,1% 

Desta forma, a discussao sobre este parametro segue a mesma 

realizada para o item germinac;ao, onde se discute a protec;ao qufmica e 

os produtos vegetais (p6s) em diferentes concentrac;oes e o ataque de 

insetos em sementes de labe-labe. 

Verifica-se, tambem, que a partir da terceira epoca ocorreram 

quedas acentuadas e significativas no vigor em todos os tratamentos, in

dependente da presenc;a ou nao do TO (Tabelas 15 e 16). 



Tabela 16. Porcentagens de vigor (1 8 contagem) das sementes de Doli

chos lablab L., em func;:ao dos cinco tratamentos qufmicos 

(TQ) e dos p6s repelentes nas sete epocas de amostragem. 

Epocas de amostragem 

Tratamentos 1 2 3 4 5 6 7 

Testemunha +TO 80A a 73 B b 76ABa 65 C a 66 C a 60 Db 66 c b 

A<;:afrao 1% + TO 69 BC c 75A b 73AB ab 65 C a 60 D b 60 Db 71 ABa 

A<;:afrao 5% + TO 72A be 75AB b 71 A b 64 B a 65 B a 58 c b 63 B b 

Cinamomo 1% + TO 75A b 72AB b 70 BC b 67 C a 67 C a 65 Ca 67 c b 

Cinamomo 5% + TO 70 c c 80A a 76 8 a 66 CD a 66CDa 60 E b 64 DEb 

Medias seguidas pelas mesmas letras, minusculas nas co lunas e maiusculas nas lin has, nao 
diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

CV Teat = 1,2% CV Ep = 3,9% 

5.7.2. Envelhecimento acelerado 

Na comparac;:ao dos 10 tratamentos, na primeira amostragem, 

os valores obtidos neste teste de vigor ficaram dispersos aleatoriamente 

nas sementes com e sem TQ e os p6s nas suas diferentes proporc;:oes, e 

na segunda estes valores equivaleram-se. A partir da terceira 

amostragem ficou bem definido o grupo das sementes com TQ + os p6s 

e do ac;:afrao a 5% sem TQ, cujos valores nao foram significativamente 

diferentes. Na amostragem seguinte, onde as sementes sem TQ ja se 

achavam bastante comprometidas com a infestac;:ao, aquelas com TQ se 

sobrepuseram aos demais tratamentos (Tabela 17). 

Verifica-se nesta etapa que as sementes sem TQ iniciaram seu 

processo de deteriorac;:ao, ressalvando-se aquelas protegidas com o ac;:a-
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frao a 5%, cuja germina9ao se igualou as com TQ. 

Tabela 17. Porcentagens de vigor (envelhecimento acelerado) de 

sementes de Dolichos lablab L., em fun9ao dos 10 

tratamentos e das quatro primeiras epocas de 

amostragem. 

Tratamentos 

Testemunha 

Ac;:afrao 1 % 

Ac;:afrao 5% 

Cinamomo 1% 

Cinamomo 5% 

Testemunha +TO 

Ac;:afrao 1% + TO 

Ac;:atrao 5% + TO 

Cinamomo 1% +TO 

Cinamomo 5% +TO 

1 

74Aab 

73Aab 

75Aab 

76Aab 

78Aa 

71 B b 

75Aab 

73Aab 

78Aa 

78Aa 

Epocas de amostragem 

2 

74A a 

75A a 

76A a 

74A a 

74A a 

75AB a 

73A a 

76A a 

72A a 

74A a 

3 

58 B c 

58 B c 

76Aa 

52 B d 

68 B b 

78 A a 

74A a 

74A a 

76A a 

76Aa 

4 

OCd 

1 c d 

24 B b 

2Cd 

10 c c 

62 C a 

64 B a 

64 B a 

65 B a 

61 8 a 

Medias seguidas peias mesmas letras, minusculas nas colunas e maiusculas nas linhas, nao 
diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

TO= Tratamento quimico 
CV T'at = 2,8% CV Ep = 5,3% 

A umidade das sementes, ap6s o envelhecimento acelerado 

(Tabela 6), na terceira amostragem, manteve-se nao significativa para os 

tratamentos, exceto para a testemunha e as sementes com cinamomo a 
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5%+ TQ e com isto conclui-se que os resultados estao relacionados com 

o ataque dos insetos, fato tambem ocorrido na germinac;;ao e ja discutido. 

Na quarta amostragem, 186 dias ap6s a aplicac;;ao dos 

tratamentos, os valores mais elevados deste parametro foram para as 

sementes com a<;afrao e com cinamomo nas concentrac;;oes de 5%, 

respectivamente 24% e 10%, sendo que as umidades, na mesma ordem, 

foram de 26,5% (a mais baixa dos sem TQ) e 27,7%, que igualou-se 

aquelas com ac;;afrao a 1% (Tabela 5). 

Nas sementes com TQ + os p6s, onde nao houve presenc;;a de 

insetos a variac;;ao foi bem menos acentuada, tanto para o vigor como 

para a umidade. 

Da primeira para a quarta epoca houve uma queda significativa 

do vigor em todas as sementes sem TQ (Tabelas 17 e 18). 

Tabela 18. Porcentagens de vigor (envelhecimento acelerado) das 

sementes de Dolichos lablab L., em func;;ao dos cinco 

tratamentos qufmicos (TQ), dos p6s repelentes e das sete 

epocas de amostragem. 

Epocas de amostragem 

T ratamentos 1 2 3 4 5 6 7 

Testemunha + TQ 71 BC b 75AB a 78A a 62 D b 63 D ab 52 E b 66 CD ab 

A<;;afriio 1% + TQ 75A ab 73A a 74A a 64 B b 64 B ab 58Ca 64 B abc 

A<;;afrao 5% + TO 73A ab 76A a 76A a 64 BC b 66 B a 59Ca 59 c c 

Cinamomo 1% + TQ 78A a 72 BC a 76AB a 65 C a 60 D b 59 Da 63 D be 

Cinamomo 5% + TQ 78A a 74A a 76A a 61 C b 64 BC ab 61 Ca 68 B a 

Medias seguidas pelas mesmas letras, minusculas nas colunas e maiusculas nas linhas, nao 
diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

CV T<at = 1,6% CV Ep = 4,2% 
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ROBERTS (1981) demonstrou a relar;ao entre o declinio da ger

minac;§o e sua relar;ao com a umidade das sementes e a temperatura na 

armazenagem. 

5.8. Teste de sanidade 

5.8.1. Cladosporium sp. 

Nas sementes sem TQ a ocorrencia do fungo foi muito elevada 

nas duas primeiras amostragens e a partir daf foi reduzida ate ser 

praticamente eliminada na quarta epoca. Este comportamento tambem 

foi verificado para a testemunha e nao se pode afirmar que as sementes 

com os p6s foram responsaveis pelos resultados obtidos. 

Na Tabela 19 verifica-se que a analise estatistica evidencia 

diferenr;as significativas apenas na quarta amostragem, para as 

sementes com cinamomo 1 %, que apresentou a maior ocorrencia do 

fungo. 

Nas sementes com TQ + os p6s (Tabela 20), verifica-se que a 

ocorrencia deste fungo foi praticamente nula quando comparada com 

aquelas sem TO, sendo observado significancia apenas na primeira e 

terceira amostragem. 

5.8.2. Penicillium spp. 

Nas sementes sem TQ, nas 18 e 28 amostragens, aquelas com 



a~afrao, nas duas doses, apresentaram as menores ocorrencias do 

fungo, em quanto as com cinamomo a 5%, os valores mais elevados 

(Tabela 21). 

Tabela 19. Medias originais (%) de Cladosporium sp. observadas nas 

sementes de Dolichos lablab L., sem tratamento qufmico, 

nas quatro primeiras epocas de amostragem. 

Epocas de amostragem 

Tratamentos 1 2 3 4 

Testemunha 97,0 a 96,6a 65,3a 2,6 b 

A98frao 1% 97,3 a 99,3 a 56,7 a 2,6 b 

A98frao 5% 100,0 a 96,6 a 74,0 a 2,0 b 

Cinamomo 1% 97,3 a 100,0 a 65,3 a 12,0 a 

Cinamomo 5% 100,0 a 100,0 a 57,3 a 0,0 b 

Medias seguidas de mesma letra nas colunas, nao diferem pelo Teste t de Student. 

Na terceira amostragem apenas a Testemunha diferenciou-se 

das demais e na quarta as sementes com a~afrao a 5% destacaram-se 

com o valor mais baixo de ocorrencia. 

Percebe-se que ao Iongo do tempo, de maneira geral, a 

presen~a de Penicillium spp. se elevou em todos os tratamentos. 

Pode-se considerar que ate a terceira epoca (quatro meses de 

armazenagem), os tratamentos com a~afrao proporcionaram uma melhor 

prote~ao contra o Penicillium spp. 

Para as sementes com TQ + os p6s nao houve diferen~a signifi

cativa quanto a presen~a do fungo (Tabela 22). 
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Tabela 20. Medias originais (%) de Cladosporium sp. observadas nas 

sementes de Dolichos Ia blab L., em func;;ao dos cinco 

tratamentos quimicos (TQ}, nas sete epocas de 

amostragem. 

Epocas de amostragem 

Tratamentos 1 2 3 4 5 6 7 

Testemunha + TQ 6,7 a 4,7 a 3,3 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

Agafrao 1% + TQ 1,3 a 3,3 a 2,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

Agafrao 5% + TQ 4,0 b 4,0 a 4,0 a 0,7 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

Cinamomo 1% + TQ 0,0 c 2,7 a 0,0 b 0,7 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

Cinamomo 5% + TQ 3,3 d 2,7 a 1,3 b 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

Medias seguidas de mesma letra nas colunas, nao diferem pelo Teste t de Student. 

Tabela 21. Medias originais (%) de Penicillium spp. observadas nas se

mentes de Dolichos lablab L., sem tratamento quimico, nas 

quatro primeiras epocas de amostragem. 

Epocas de amostragem 

Tratamentos 1 2 3 4 

Testemunha 42,7 a 38,0 a 44,7 a 98,0 a 

A9afrao 1% 6,0 b 14,0 b 10,0 b 92,0 a 

A9afrao 5% 14,7 b 4,0 b 13,3 b 66,0 b 

Cinamomo 1% 42,0 c 20,7 c 18,0 b 91,3 c 

Cinamomo 5% 59,3 c 61,3 d 18,7 b 96,7 c 

Medias seguidas de mesma letra nas colunas, nao diferem pelo Teste t de Student. 
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Tabela 22. Medias originais (%)de Penicillium spp. observadas nas se

mentes de Do/ichos /ablab L., em funcao dos cinco tratamen

tos qufmicos (TQ), nas sete epocas de amostragem. 

Epocas de amostragem 

Tratamentos 1 2 3 4 5 6 { 

Testemunha + TQ 1,3 ns 1,3 ns 0,7 ns 0,0 a 0,0 ns 0,0 0,0 

Ayafrao 1 o/o + TQ 0,7 0,0 0,0 0,0 a 2,0 ns 0,0 0,0 

Ayafrao 5% + TQ 0,0 1,3 0,7 0,0 a 0,0 ns 0,0 0,0 

Cinamomo 1 o/o + TQ 0,0 0,7 0,0 0,0 a 0,0 ns 0,0 0,0 

Cinamomo 5% + TQ 1,3 0,0 0,0 1,4 b 0,0 ns 0,0 0,0 

Medias seguidas de mesma letra nas colunas, nao diferem pelo Teste t de Student. 

5.8.3. Aspergillus spp. 

A ocorrencia deste fungo elevou-se da primeira (5,2%) para a 

quarta (54,7%) epoca de amostragem nas sementes sem TO. Observa-

se pela Tabela 23, que apenas na primeira houve diferenca significativa 

entre a testemunha e os demais tratamentos. 

As sementes com a<;afrao a 5% apresentaram menor 

ocorrencia de Aspergillus spp., mas estas diferencas nao foram 

estatisticamente diferentes dos outros tratamentos. 

Nas sementes com TO + os p6s a presenca de Aspergillus spp. 

foi menor quando se compara as sem TO (Tabela 24). 

Tabela 23. Medias originais (%) de Aspergillus spp. observadas nas se-
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Tabela 23. Medias originais (%) de Aspergillus spp. observadas nas se

mentes de Dolichos fablab L., sem tratamento qufmico, nas 

quatro primeiras epocas de amostragem. 

Epocas de amostragem 

Tratamentos 1 2 3 4 

Testemunha 8,7 a 6,7 ns 26,0 ns 79,3 ns 

Ayafrao 1% 1,3 b 0,0 ns 22,7 ns 61,0 ns 

A9afrao 5% 3,3 b 1,3 ns 11,9 ns 24,7 ns 

Cinamomo 1% 4,7 b 2,7 ns 36,0 ns 52,0 ns 

Cinamomo 5% 8,0 b 2,0 ns 25,3 ns 56,7 ns 

Medias seguidas de mesma letra nas colunas, nao diferem pelo Teste t de Student. 

Tabela 24. Medias originais (%) de Aspergillus spp. observadas nas se

mentes de Dolichos labfab L., em func;:ao dos cinco tratamen

tos qufmicos (TQ), nas sete epocas de amostragem. 

Epocas de amostragem 

T ratamentos 1 2 3 4 5 6 7 

Testemunha + TQ 2,7 a 0,0 b 4,7 a 0,0 b 0,0 0,0 0,0 

At;:afrao 1% + TQ 0,0 b 0,0 b 0,0 b 0,0 b 0,0 0,0 0,0 

At;:afrao 5% + TQ 0,0 b 1,3 a 0,7 b 0,0 b 0,0 0,0 0,0 

Cinamomo 1% + TQ 0,0 b 0,0 b 0,0 b 1,3 b 0,0 0,0 0,0 

Cinamomo 5% + TQ 0,7 b 0,0 b 1,3 c 2,0 c 0,0 0,0 0,0 

Medias seguidas de mesma letra nas colunas, nao diferem pelo Teste t de Student. 



5.8.4. Alternaria sp. 

Na pnmelra epoca de amostragem OS tratamentos 

apresentaram significancia para a ocorrencia deste fungo nas sementes 

sem TQ. 0 ac;afrao e o cinamomo nas concentrac;6es de 5% tiveram o 

pior desempenho na protec;ao das sementes (Tabela 25). 

Tabela 25. Medias originais (%) de Alternaria sp. observadas nas 

sementes de Dolichos lablab L., sem tratamento qufmico, 

nas quatro primeiras epocas de amostragem. 

Epocas de amostragem 

Tratamentos 1 2 3 4 

Testemunha 0,0 a 12,0 a 10,0 ns 0,0 

At;afrao 1% 0,0 a 2,7 b 7,3 ns 0,0 

At;afrao 5% 8,7 b 3,3 b 6,0 ns 0,0 

Cinamomo 1% 3,3 c 2,0 b 6,0 ns 0,0 

Cinamomo 5% 12,0 d 1,3 b 5,3 ns 0,0 

Medias seguidas de mesma letra nas colunas, nao diferem pelo Teste t de Student. 

Na segunda epoca a presenc;a do fungo na testemunha foi 

significativamente superior aos demais tratamentos. A partir desta epoca 

os valores nao diferiram, ate que na quarta amostragem a Alternaria sp. 
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nao esteve presente nas sementes. 

Nas sementes com TQ+ os p6s, a sobrevivencia o fungo nao 

ocorreu a partir da quarta epoca de amostragem (Tabela 26). 

Tabela 26. Medias originais (%) de Alternaria spp. observadas nas 

sementes de Dolichos lablab L., em fun<;ao dos cinco 

tratamentos qufmicos (TQ), nas sete epocas de 

amostragem. 

Tratamentos 

Testemunha + TQ 

A~frao 1% + TQ 

A9afrao 5% + TQ 

Cinamomo 1% + TQ 

Cinamomo 5% + TQ 

1 

0,0 a 

0,0 a 

0,0 a 

0,0 a 

4.0 b 

2 

4,7 a 

4,7 a 

3,3 a 

1,3 b 

0,7 b 

Epocas de amos trag em 

3 

2,0 ns 

2,0 ns 

2,0 ns 

0,7 ns 

0,7 ns 

4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Medias seguidas de mesma Jetra nas colunas, nao diferem pelo Teste t de Student. 

5.8.5. Rhyzopus sp. 

7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

As sementes com a<;afrao a 1% e 5%, de modo geral, foram su-

periores aos demais tratamentos na redugao da ocorrencia deste fungo 

naquelas sem TQ (Tabela 27). Estatisticamente verifica-se que houve 

variagao entre os dados obtidos, em fungao das epocas de amostragem. 
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Nas sementes com TQ + os p6s a presen<;:a do fungo foi bem 

menor, assim como, as varia<;:oes dentro das epocas de amostragem. As 

sementes com cinamomo a 5% apresentaram valores de ocorrencia 

mais elevados que os demais tratamentos (Tabela 28). 

Tabela 27. Medias originais (%) de Rhyzopus sp. observadas nas 

sementes de Dolichos lablab L., sem tratamento qufmico, 

nas quatro primeiras epocas de amostragem. 

Epocas de amostragem 

Tratamentos 1 2 3 4 

Testemunha 18,7 b 68,0 a 22,7 b 33,3 b 

Agafrao 1% 4,7 b 12,0 c 10,0 b 23,3 b 

Ac;afrao 5% 15,3 b 17,3 c 4,0 c 8,0 c 

Cinamomo 1% 59,3 a 30,6 c 40,7 a 49,3 a 

Cinamomo 5% 60,0 a 42,7 b 54,7 a 43,3 a 

Medias seguidas de mesma letra nas colunas, niio diferem pelo Teste t de Student. 

0 objetivo de se identificar os fungos aliados as sementes e a 

necessidade de avalia<;:ao das condi<;:oes de sanidade visando a conser-

va<;:ao e a possibilidade de dissemina<;:ao de pat6genos (FAIAD et at., 

1996). De maneira geral os fungos contribuem para a deteriora<;:ao das 

sementes (McLEAN et at., 1984). 

Um dos fungos de maior incidencia nas sementes de labe-labe 
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foi o Cladosporium sp. e segundo NEERGAARD (1977) ele nao e 

importante para as culturas. 

Tabela 28. Medias originais (%) de Rhyzopus sp. observadas nas 

sementes de Dolichos lablab L., em func,;ao dos cinco 

tratamentos qufmicos, nas sete epocas de amostragem. 

Epocas de amostragem 

Tratamentos 1 2 3 4 5 6 7 

Testemunha + TQ 13,3 a 7,3 b 2,0 b 2,0 a 0,0 a 9,3 a 0,0 a 

Ac;afriio 1% + TQ 1,3 b 3,3b 4,0 b 2,0a 2,0 a 5,3 a 0,0 a 

Ayafriio 5% + TQ 1,3 b 5,3 b 2,0 b 4,0a O,Oa 0,0 a 0,0 a 

Cinamomo 1 o/o + TQ 4,7 b 3,3 b 0,0 c 5,3a O,Oa 0,0 a O,Oa 

Cinamomo 5% + TQ 6,3 b 10,7 a 14,7 a 12,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

Medias seguidas de mesma letra nas colunas, nao diferem pelo Teste t de Student. 

0 Aspergillus spp. e o Penicillium spp., presentes nestas 

sementes, sao chamados fungos de armazenagem e causam prejufzos a 

sua qualidade (CRISTENSEN, 1967 e CARVALHO & NAKAGAWA, 

1988). A resistencia destes fungos ja foi comentada por CRISTENSEN, 

citado por WETZEL (1987) e por PUZZI (1986). Eles foram detectados 

em sementes de soja e apontados como causa de deteriorac,;ao ou morte 

de plantulas (HENNING et a/., 1991). GUPTA et a/. (1995), 

demonstraram que tanto o Penicillium spp. como o A. niger e A. flavus 

inibiram a germinac,;ao e o comprimento de rafzes em feijao-mungo 
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(Phaseo/us mungo (L.) Hepper). 

DIAS eta/. (1994) observaram a ac;ao de Alternaria sp. em se

mentes de Brachiaria decumbens, concluindo que esta poderia ser 

comparada a do acido sulfurico, durante a escarificac;ao. 

HENNING & FRANCA NETO (1980) constatou que a presenc;a 

de Phomopsis spp. em soja e decorrente do atraso da colheita, 

especialmente quando M alternancia de umidade e seca, condic;oes que 

favorecem a deteriorac;ao das vagens e aceleram a atividade respirat6ria 

das sementes e, consequentemente, tambem sua deteriorac;ao. 

A maioria destes pat6genos encontram condic;oes ideais de de

senvolvimento em temperaturas e umidades elevadas (DORWTH & 

CHRISTENSEN, 1969 e PUZZI, 1986), e ja foram isolados nos tecidos 

das plantas provenientes de sementes infectadas (MYCOCK et a/., 

1990). Sua resistencia, entretanto, e bem elevada, ja que rac;as de A. 

g/aucus e Penicillium podem crescer lentamente a 0°C (WETZEL, 1987). 

Em labe-labe PRASAD et at. (1987) observaram que o A. niger 

influenciou o nfvel de carboidrato das sementes, isto e, enquanto o 

amido decresceu, houve aumento da quantidade de ac;ucares redutores 

diminuindo a porcentagem de germinac;ao. Nestas sementes PRASAD & 

PRASAD (1986) verificaram que o A. niger influenciou negativamente a 



germinar,;ao e o A. flavus ma1s a Alternaria alternata provocaram 

manchas e necroses nos cotiledones e deformar,;oes nas primeiras folhas 

das plantas. 

A ocorrencia de fungos dos generos Phoma, Epicoccum, Curvu

laria e Drechslera foram muito baixas (ausencia no maier tempo) e oca

sionais. 



6. CONCLUSOES 

1. Dentre os p6s naturais testados ode rizoma de falso-ac;:afrao (Curcuma 

longa L.), na concentrac;:ao de 5% do peso das sementes, foi mais 

eficaz do que o p6 de folhas e frutos de cinamomo (Melia azedarach L.) 

na preservac;:ao das sementes de labe-labe (Dolichos lablab L.) cv. 

Rongai contra o ataque de insetos e a incidemcia de Penicillium spp. 

durante seis de armazenagem; 

2. Ate a segunda amostragem (60 dias ap6s a aplicac;:ao dos tratamentos) 

as umidades das sementes, quando obtidas a 1 05°C, tanto antes como 

ap6s o envelhecimento acelerado, foram superiores as obtidas a 

1 03°C, igualando-se a partir deste perfodo; 

3. 0 tratamento qufmico comercial utilizado foi eficaz na protec;:ao das 

sementes contra o ataque de insetos e incidencia de fungos durante os 

doze meses de armazenagem; 

4. 0 p6 de rizoma de falso-ac;:afrao, a 5% do peso das sementes, foi tao 

eficaz quanto o tratamento qufmico comercial, na prote<;ao das 

sementes contra o ataque de insetos ate 140 dias de armazenagem; 
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5. A associac;:ao do tratamento qufmico comercial com os p6s de 

cinamomo e ac;:afrao nao resultou em aumento da protec;:ao das 

sementes contra o ataque de insetos e incidencia de fungos, durante os 

doze meses de armazenagem; 

6. Nao se constatou neste trabalho, nas condic;:oes em que os testes 

foram conduzidos, nenhuma influencia dos p6s em quaisquer de suas 

concentrac;:oes ou associados ao produto qufmico, no desempenho das 

sementes; 

7. A porcentagem de infestac;:ao foi o parametro utilizado que melhor 

avaliou a preservac;:ao destas sementes. 



EFFECT OF VEGETABLE PRODUCTS ON THE PHYSIOLOGIC AND 

SANITARY QUALITY OF LABLAB BEAN (Dolichos lablab L.) SEED 

STORAGE 
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Adviser: DORIS GROTH 

ABSTRACT 

The lablab bean (Dolichos lablab L.) is a useful annual or biennial 

fabacea of ample potencial use in agriculture as forage, hay, fodder, 

ensilage, green manure and even as human feed in certain countries. In 

the State of Sao Paulo (Brazil), cv. Rongai is the one most often found 

commercially. Its seeds, however, are frequently attacked by insects, 

specially weevils and beetles, which infest the seeds in the field, during 

seed processing or storaging. Therefore, its treatment immediately after 

processing is often recommended in addition to periodical treatment 

during the storage period, until its commercialization. With the aim of 

protecting these seeds, the objective of this work was to compare the 

effects of the following natural products: rhyzome powder of tumeric 
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(Curcuma tonga L.), fruit and leaf powder of chinaberry tree (Melia 

azedarach L.), both at 1% and 5% seed weight, a commercial chemical 

treatment (CT) composed by Captan, K-Obiol, Actellic and a dye, and 

combinations of CT and tumeric and CT and chinaberry tree as 

previously described. Treatment effects were evaluated regularly, for 12 

months, by means of the following parameters: water content at 1 03°C 

and at 1 05 °C, physical purity, infested seeds, thousand-seed weight 

(TSW), seed pathology, seed germination and vigor (as expressed in 

terms of the first count of the germination test and the accelerated aging 

test). The infested seeds were evaluated more frequently. The 

experiment was conducted as a split-plot, in a completely randomized 

design, with three replications for each treatment, which represented the 

plots while the storage periods represented the sub-plots. Fungus 

incidence was statistically evaluted by means of the non-parametric test 

of Kruskai-Wallis. The results indicated that, after six-month storage, the 

chemically untreated seeds died, possibly in consequence of intense 

insect attack; seed water content was superior when evaluated at 1 05 oc 

than at 1 03°C up to the second evaluation, after which they did not differ 

between themselves; TSW increased from the first to the second 

evaluation and decreased thereafter, probably in consequence of the 



78 

insect attacks on the chemically untreated seeds. Identical reduction was 

observed in the results of the germination and accelerated aging tests. 

Up to 140 days after seed treatment, false-tumeric powder at 5% level, 

was as effective as commercial chemical treatment (CT) in protecting the 

seeds. None of the natural products compared, associated or not with 

CT, had any influence on seed germination; tumeric powder had a 

significant effect as well in protecting the seeds against the fungi 

Penicillium spp., durring six month storage. 
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