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RESUMO 

Sementes de Brachiaria humidicola for-am secas em 

escala piloto pelos seguintes processos de secagem: em 

secador gir-ato,.-io ao sol e a sombr-a, sobr-e asfalto ao sol e 

a sombra, sobr-e concreto ao sol e a sombra, em estufa a 35°C 

e sem secagem. Os efeitos de cada tr-atamento de secagem 

foram avaliados sobr-e: a umidade, a pur-eza, a ger-mina~~o e o 

vigor das sementes, imediatamente ap6s a secagem e 

mensalmente dur-ante um ano de armazenamento. Os resultados 

de germina<;:~o, ap6s a secagem, evidenciaram a redu.;:~o media 

de 16,8% nos tratamentos ao sol em rela<;:~o aos a sombra. N~o 

houve diferen.;:a entre as superficies asfalto e concreto. Os 

secadores giratOrios proporcionaram os valores mais elevados 

de germina<;:~o e vigor, sem diferen.;:a quanto a exposi.;:~o ao 

sol ou a sombra. 

germina<;:~o apesar 

correla<;:~o linear 

0 controle, sem secagem, 

da presen.;:a de fungos. 

entre a ger-mina<;:~o e 

secagem (r =0,93), 

apresentou alta 

Obteve-se 

a umidade 

exceto para 

alta 

das 

OS sementes logo ap6s a 

tratamentos realizados nos secadores giratDrios. Os lotes 

processados nestes secadores apresentaram vantagens, tambem, 

no teor- de pureza e na colora<;:~o. 

0 compor-tamento durante 

ar-mazenamento, manteve OS efeitos que 

doze 

cad a 

meses 

processo 

de 

de 

secagem promoveu sobre a qualidade fisiologica das sementes 



logo a pas a secagem, quanta aos par~metros 

germina~~o e vigor. 

Concluiu-se que dentre as processos de 

testados para sementes de Brachiaria humidicola, 

v J 

pureza, 

secagem 

deve-se 

optar pela secagem a sombra ou nos secadores giratorios, 

para preservar a qualidade fisiologica das sementes. 
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1. INTRODUI;I'IO 

0 setor de sementes forrageiras, tem revelado 

uma participa~~o significativa e crescente do g@nero 

Brachiaria, dentre as especies comercializadas, atribuindo 

a estas, valores que justificam otimizar a sua tecnologia 

de produ~~o e de beneficiamento. Apenas no Estado de S~o 

Paulo, a cultura de Brachiaria humidicola ocupou, em 1989, 

560 mil Ha, 

cultivadas. 

representando 7.3% das forrageiras gramineas 

As plantas do g@nero Brachiaria s~o forrageiras 

originarias da Africa tropical e v@m sendo intensamente 

tradicianais. cultivadas em substitui~~o as forrageiras 

Segundo ALCANTARA (1986) esse g@nero boa 

adapta~~o nas varias regieJes do Brasil, 

apresenta 

inclusive nos 

cerrados e em solos de baixa fertilidade. As sementes 

atingem a maxima qualidade na maturidade fisiol6gica, 

quando apresentam valores maximos de germina~~o e vigor. 

Mas neste ponto, as sementes de Brachiaria humidicola 

apresentam alto tear de umidade que n~o 

sua adequada conserva~~o. Assim, ha que 

secagem como uma opera~~o que merece 

e compativel com 

se considerar a 

aten~~o especial 
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den to-o do processo de produ~~o, pois a manuten~~o do alto 

teor de agua na semente, cont~ibui para acelerar o processo 

de deteriora~~o devido a elevada atividade metabolica que, 

alem de consumir as substancias de reserva, libera energia 

e agua favorecendo 0 desenvolvimento de microorganismos e 

fungos. A ocorrencia de baixos teores de germina~~o nas 

sementes de Brachiaria humidicola comercializada~, promoveu 

a formula~~o da hipotese sabre a influ~ncia da secagem pos

colheita, na germina~~o. 

De fato, a pratica da secagem e considerada fun-

damental em sementes de Brachiaria humidicola, onde a 

colheita mecanizada recolhe outros materiais, tambem de 

umidade elevada, e que favoreceriam rea~fles 

produto 

indesejaveis 

para a qualidade fisiologica do durante 0 

armazenamento, caso n~o houvesse redu~~o do seu grau de 

umidade. 

No entanto, os produtores executam as opera~!:les 

de secagem de forma empirica, em fun,:~o da estrutura 

disponivel e desconhecendo o grau de influ~ncia de tais 

praticas sabre a qualidade fisiologica das sementes. 
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2. OBJETIVOS 

0 trabalho visou caracterizar o efeito dos pro-

cessos de secagem de maior usa pelos produtores de 

sementes, sobre o poder germinative das sementes, 

imediatamente apOs a 

de armazenamento. 

secagem e mensalmente, durante urn ana 

Os processes de secagem eleitos dentre os proce-

dimentos usuais, consistiram do tipo de piso (asfalto/con-

creta) e tipo de radia,.~o (sol/sombra), alem dos 

tratamentos controle (sem secagem e secagem em estufa). 

Dutro objetivo foi a avalia,.~o do secador girato 

rio, equipamento originalmente projetado para secagem de 

cafe, e adaptado para sementes de Brachiaria humidicola. 

0 trabalho visou, sobretudo, definir parametres 

que contribuam para urn procedimento racional de secagem, ao 

alcance dos pequenos e medias produtores, possibilitando a 

padroniza<;:~o das sementes comercializadas a niveis de 

melhor qualidade fisiologica, e por consequ~ncia, a 

obten<;:~o de todas as vantagens decorrentes da 

da cultura com tal material. 
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3. REVISAO DA LITERATURA 

Segundo ALCANTARA (1986) a introdu~~o da Brachi-

aria humidicola, proveniente de Zulu land, ocorreu 

intencionalmente pelo Institute IRI de Mat~o, S~o Paulo, em 

1965 e se tornou a especie mais cultivada nas decadas de 70 

e 80. Ainda que n~o se destaque pelo valor nutritive, 

considerado relativamente baixo ou media em sais minerais e 

proteinas, 

atributos 

as plantas do gl!lnero Brachiaria apresentam 

que permitem o manejo intensive e rapido 

restabelecimento em situa~bes desfavoraveis, oferecendo uma 

op~~o vantajosa ao pecuarista. 

RAMIRO (1986) evidenciou que desde a sua introdu-

essas forrageiras ja foram alva de experil!lncias que 

permitiram elegl!l-las como as especies de maior interesse em 

fun~~o da produtividade, resistl!lncia as pragas e doen~as, e 

respostas a aduba~~o e ao manejo. Contudo, a crescente 

demand a das especies Brachiaria brizantha, Brach.iaria 

decumbens e Brachiaria humidicola vern exigindo urn 

direcionamento da pesquisa do setor, em busca de novas 

tecnicas que viabilizem a forma~~o rapida e mecanizada da 

cultura, atraves de sementes de melhor qualidade. No caso 
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especifico da Brachiaria humidicola, a forma~~o par mudas e 

dispendiosa, 

comparando-se 

embora apresente melhores resultados 

com o sistema de plantio par sementes, que 

devido a. baixa germinat;:~o, resulta em 11 Stands" irregulares 

e falhos. 

Segundo NASCIMENTO JUNIOR & MACEDO (1984) o ca-

pim Brachiaria humidicola tambem conhecido par "Cr-eeping 

signal grass'', ''Corvinea grass'' ou Quicuio da AmazOnia, ~ 

uma especie muito rustica e que se adapta bern a quase 

todas as regi~es do Brasil. Trata-se de planta perene, de 

aproximadamente oi tenta centimetres de altura, com hastes 

floriferas com mais de cinco centimetres e numerosos 

estol~es finos, de cor avermelhada, que enraizam nos nos 

formando densa cobertura. 

Segundo POPINIGIS (1975) as fatOres que influen-

ciam negativamente a qualidade fisiologica das sementes, 

como a matura~~o 

a dorm@ncia, s~o 

irregular, os elevados graus de umidade e 

possiveis de serem minimizados com 0 

desenvolvimento de tecnicas adequadas. 

ROBERTS (1981) mencionou que o crescimento do se-

tor, v~m exigindo o desenvolvimento de novas tecnicas 

AgronOmicas e de Engenharia Agricola voltadas a produ~~o de 

sementes, quanta aos metod as de beneficiamento e de 

armazenamento. 0 mesmo autor citou que embora todas as 

opera~~es de beneficiamento sejam importantes na defini~~o 

da qualidade das sementes, existem aquelas que s:.:o 
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limitantes, como e o caso do processo de secagem para 

redu~~o do grau de umidade das sementes e de todo material 

que forma a massa colhida. Nas sementes de Brachiaria 

humidicola e comum ocorrer graus muito variaveis de umidade 

por ocasi~o da colheita, devido a matura~~o irregular e 

incidencia de chuvas nos meses de corte. Ainda segundo 

ROBERTS (1981) a secagem constitui-se no metodo direto de 

previnir a deteriora~~o p6s-matura~~o fisiol6gica, sen do 

inclusive, uma opera~~o fundamental em todo programa de 

produ~~o de sementes, visando reduzir o grau de umidade a 

niveis adequados ao armazenamento. 

SANTOS FILHO (1984) citou que, informa~bes como 

o periodo de exposi~~o ao calor, a altura da camada de 

sementes, a exposi~~o ao sol ou a sombra, o tipo de 

superficie e outras op~bes importantes, ficam hoje a 

criteria quase que pessoais de cada produtor. 

Urn fator fundamental para a qualidade das semen 

tes de Brachiaria humidicola e a defini~~o da epoca rnais 

propicia para se proceder a colheita. DUBBERN & RAYMAN 

(1981) indicararn que a epoca de se iniciar a colheita de 

sementes de Brachiaria humidicola com a colheitadeira 

automotl""iz, 

dos caches. 

e quando se observa 10/. de queda das sementes 

MECELIS & SCHAMMASS (1988) estudaram em tr~s 

anos agricolas, 1981, 1982 e 1983, as epocas de colheita 

de Brachiaria hLJmidicola ern area exclusiva para obten~~o de 
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sementes e observaram que o inicio do florescimento da 

especie com presen~a de 5 a 10 infloresc~ncias e com pelo 

menos urn racemo exposto por metro quadrado, ocorreu entre 

18 a 27 de dezembro, com a melhor epoca de colheita nestes 

anos, situada entre 21 a 28 dias apos o inicio do 

florescimento. 

GHISI & PEDREIRA (1986) observaram que, a maio-

ria das braquiarias tern a matura~~o de suas sementes 

ocorrendo nos meses de janeiro a fevereiro, coincidindo com 

o pica das chuvas no Estado de S~o Paulo. Esta situac;::5to 

aumenta o problema da secagem das sementes e obriga a 

cuidados especiais para evitar a presenc;:a de fungos que 

podem baixar a viabilidade do material colhido, provocando 

prejuizos consideraveis. 

HUMPHREYS & RIVEROS (1986) afirmaram que a repro

duc;:~o de Brachiaria humidicola e par via apomitica e que 

este mecanismo, tipico de plantas poliploides, nas quais o 

processo de meiose durante a torma~~o dos gametas, 

normalmente apresenta irregularidades, v~m acarretar grande 

numero de antecios inferteis. 

STUR & HUMPHREYS (1985) atribuiram que a germina

c;:~o de apenas 22/. das espiguetas, encontradas em Brachiaria 

decumbens, tenha sido devido a ocorr~ncia de antecios 

inferteis. 

VALLE & GLIENKE (s.d.) analisando o modo de re-
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produ~~o de 253 acessos de 14 especies forrageiras da 

cole<;~o de germoplasma do Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT), na Colombia, identificaram 

alguns acessos de Brachiaria humidicola com alta 

reprodu<;~o sexuada. 

taxa de 

Segundo CARVALHO & NAKAGAWA (1988) existem vari-

as fateres que influenciam a conserva<;~o das sementes, tais 

como a qualidade fisiol6gica inicial da semente, vigor da 

planta m~e, condi<;~es climaticas durante a matura<;~o, 

danos mecanicos e condi<;~es de secagem para obter o grau de 

umidade adequado. Outras caracteristicas referentes ao 

ambiente de armazenamento s~o tambem fundamentais como a 

umidade relativa do ar, a~~o de fungos e insetos e tipos de 

embalagens. 

Dutro fator importante e o grau de umidade ide-

al para o armazenamento, o qual depende da especie, das 

condi<;~es do ambiente, do periodo e do tipo de embalagem 

utilizada, segundo HARRINGTON (1973) e BASKIN (1975). 

Segundo MASCHIETTO (1981) o grau de umidade ide-

al que uma determinada semente de graminea forrageira 

deve atingir para fins de armazenamento e quase sempre 

calculado empiricamente pelo produtor. Pode-se citar, par 

exemplo, o grau de umidade entre 10,5 e 11,5/. para sementes 

de capim coloni~o. Dutro problema e o armazenamento das 

chamadas sementes ''verdes", ap6s a batedura e antes da 

secagem. Muitas vezes, par causa das condi<;~es climaticas, 
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essas sementes frescas ficam amontoadas, promovendo o 

aquecimento da massa e prejudicando a qualidade fisiolDgica 

da semente quanta a percentagem de germina~~o e vigor. 

RAYMAN (1981) ressaltou a inconveni•ncia de se 

amontoar o material verde, recem-colhido, devido a ocorr•n-

cia de aquecimento, e afirmou que as sementes devem ser 

imediatamente espalhadas no terre ir-a, mesmo qu~ recebam 

c:huvas; este fato n~o trara perdas na qualidade, desde que 

seja possivel a secagem posterior-mente. 0 mesmo au tor, 

seja preve que atraves da pavimenta~~o do terreiro, 

possivel mecanizar praticamente todas as opera~eles 

envolvidas, real~ando contudo, que isto implicaria em altos 

custos e nem sempre seria viavel, principal mente, pelo 

carater migrat6rio da atividade de produ~~o de sementes 

forrageiras. 

De acordo com SANTOS FILHO (1981) muita 

diferen~a entre a secagem ao sol e a secagem a sombra, con-

trariando MASCHIETTO (1981) que afirmou, existir diferen~a 

sensivel entre os dois tipos. MASCHIETTO, ainda, fez 

aos valores de pureza e de vigor, que s~o baixos 

nas sementes colhidas mecanicamente. 

SILCOCK (1971) efetuou a secagem artificial a 

30, de sementes de Setaria sphacelata, 

colhidas mecanicamente e observou a queda na percentagem de 

germina<;:~o a 70 Ap6s um ana de armazenamento, 
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todos os t~atamentos de secagem ap~esenta~am declinio no 

pe~centual de ge~mina~~o das sementes. 

Em ~egiOes de clima t~opical e sub t~opical, 0 

teo~ de agua das sementes apos a colheita p~ecisa se~ rapi-

damente ~eduzido a 121. ou menos, pa~a sementes de cereais, 

como milho e t~igo, e a 111. ou menos, pa~a a maio~ia das 

out~as especies, segundo DELOUCHE et alii (1973) e DELOUCHE 

& POTTS (1974). 

Segundo BARTON (1953) as sementes armazenadas 

sob condi~e:Jes de flutua~~o de umidade, pod em pe~der a 

viabilidade mais ~apidamente do que as sementes a~mazenadas 

sob condi~e:Jes de umidade constante. 

OWEN (1956) citou urn trabalho de BARTON (1953) 

sob~e a efici~ncia da tempe~atu~a baixa no armazenamento, 

on de algumas sementes que foram armazenadas a soc e out~as 

a -4oC, tive~am dife~en~as na longevidade em favor da 

condi~~o de -4oC, apos cinco anos de armazenamento. 

CHING et alii (1959) concluiram que o processo 

de deterio~a~~o das sementes de Lolium perenne ocorr-eu em 

tr~s estadios distintos: a redu~~o do poder ge~minativo, o 

apa~ecimento de 

ge~mina~~o. 

pl~ntulas ano~mais e a hidrata~~o sem 

OWEN (1956) afirmou que, ge~almente, a pe~da do 

pode~ ge~minativo e mais acele~ada pelo alto g~au de umida-
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de do que pela a~~o da temperatura. 0 efeito benefico da 

baixa temperatura, as vezes, se torna evidente somente apOs 

urn longo periodo de armazenamento. 

SAYRE (1956) citado par OWEN (1956), concluiu 

que a baixa temperatura pode compensar altos graus de 

umidade relativa do ar no que toea a 

sementes. 

longevidade das 

ROCHA et alii (1983) citados par SANTOS FILHO 

(1984), utilizaram urn experimento de cinco anos de dura~~o 

para analisar o efeito da umidade relativa e da temperatura 

do ar sabre o poder germinative de sementes de capim 

gordura. Os autores concluiram que a baixa temperatura e a 

baixa umidade foram favorlveiS a manuten~~O do poder 

germinative, sendo que a umidade mostrou ter urn efeito mais 

favoravel e significative do que a baixa temperatura. 

HAFENRICHTER et alii (1965) verificaram que as 

condi~aes de armazenamento tern uma forte influ@ncia no tem

po em que as sementes ret@m sua viabilidade e que a umidade 

relativa tern uma influ@ncia maior que a temperatura. 

CONDE (1982) armazenou em condi~aes ambientais 

de Goi~nia, GoiAs, sementes de capim-jaragua e de capim-

coloni~o par 16 meses; e de braquiaria IPEAN por 12 meses, 

em sacos de tela de algod~o e constatou que para o capim-

jaragua, as sementes apresentaram 6tima qualidade durante 

os 16 meses, enquanto que para os demais capins a qualidade 
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fisiolOgica das sementes mostrou significativa queda a 

partir do oitavo m~s de armazenamento. 

0 vigor das sementes no inicio do armazenamento 

e outro fator de grande importancia, pois afeta diretamente 

0 potencial de conserva<;:5lo. Assim, lotes de sementes 

vigorosas geralmente mantem sua qualidade fisiolOgica 

durante um longo periodo de tempo. De um modo geral, as 

curvas de declinio no vigor e na viabilidade de um late de 

sementes em rela<;:5lo ao tempo, se comportam de maneir-a 

distinta. A viabilidade inicialmente decresce lentamente, 

seguida por um declinio acentuado e, finalmente, de urn a 

nova perda gradua 1. A perda do vigor da semente, ao longo 

do tempo, em geral e mais rapida do que a perda de 

viabilidade, segundo DELOUCHE & CALDWELL (1960). 0 vigore 

a viabilidade da semente, segundo JUSTICE & BASS (1978), 

nem sempre pod em ser diferenciados em estudos sabre 

armazenamento, especialmente em lotes de sementes que est:5lo 

se deteriorando rapidamente. 

0 processo de secagem visa a retirada parcial da 

agua da semente atraves da transfer~ncia simultanea de ca-

lor, do ar para a semente, e de massa, por meio do fluxo de 

vapor d'agua, da semente para o ar, segundo FOUST et alii 

(1982) e PARK ( 1988). A secagem de sementes mediante 

convec<;:1l:o 

processes 

for<;ada de 

simultaneos: 

superficie da semente 

ar, 

a) 

para o 

promove essencialmente do is 

transfer~ncia de agua da 

ar cir-cundante, que ocorre 
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quando a p~essao pa~cial de vapo~ na supe~ficie da semente 

e maior do que a no a~ circundante; b) movimento de agua do 

interior pa~a a supe~ficie da semente, em vi~tude do 

g~adiente de potencial hid~ico du~ante o p~ocesso, ent~e as 

duas ~egieJes. 

As sementes s~o mate~iais hig~osc6picos, que pos-

suem a p~op~iedade de ~ealiza~ inte~c1lmbio de ~gua com o 

ambi~nte, sob a 

ate alcan~a~em o 

fo~ma de vapo~, po~ adso~~~o ou deso~~~o, 

ponto de equilib~io, segundo NELLIST & 

HUGUES (1973), BROOKER et alii (1974) e KEEY (1975). 

As sementes absorvem ou pe~dem umidade pa~a a 

atmosfe~a ate a p~ess~o de vapo~ d'agua na semente e na 

atmosfe~a ent~a~em em equilib~io. Este equilibria dito 

hig~osc6pico, de uma semente a uma dada umidade ~elativa, 

segundo DELDUCHE et alii (1973), decresce g~adativamente 

com o aumento da tempe~atu~a e aumenta g~adativamente com o 

aumento da dete~io~a~~o da semente, em fun~~o da alta taxa 

de ~espi~a~~o. 

A ~emo~~o de agua das sementes durante a secagem 

pode causar alte~at;:bes quimicas, fisicas e biol6gicas, 

to~nando c~iticas as condi~eJes de ~ealizat;:~o da secagem, as 

quais devem se~ escolhidas tendo em vista, primo~dialmente, 

os efeitos que podem te~ sob~e a qualidade da semente. 

Du~ante a secagem, segundo FORTES & OKOS (1980), 

as sementes sof~em simultaneamente, diversas mudan~as 

fisicas causadas par- gradientes de temperatu~a e umidade 
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que ocasionam st~esses hid~icos e te~micos, expans~o, 

cont~a~~o e alte~a~~es na densidade e po~osidade. 

HARRINGTON (1972) e NELLIST & HUGUES (1973) 

afi~ma~am que, a utiliza~~o de altas tempe~atu~as du~ante a 

secagem pode causa~ ~edu~~o na pe~centagem e velocidade de 

ge~mina~~o, fissu~as inte~nas e/ou supe~ficiais, pl~ntulas 

ano~mais e inclusive, a mo~te das sementes • 

A oco~~@ncia de fissu~as nas sementes pode oca

siona~ a ~edu~~o da capacidade de ~egula~~o de t~ocas 

hid~icas e gasosas, o aumento da suscetibilidade a 

penet~a~~o de mic~o~ganismos e insetos e a eleva~~o da 

sensibilidade aos efeitos fitot6xicos de fungicidas e 

inseticidas, segundo MOORE (1974), DHINGHA et alii (1980), 

SOAVE & MORAES (1987), WETZEL (1987) e CARVALHO & NAKAGAWA 

(1988). 

Elevadas tempe~atu~as muitas vezes n~o causam 

~edu~~o imediata no pode~ germinativo, segundo NELLIST 

(1980) e POPINIGIS (1985), mas podem motiva~ ~edu~~es no 

vigo~ que, f~equentemente, se manifestam du~ante o pe~iodo 

de armazenamento ou na eme~g@ncia das pl~ntulas sob 

condi~~es adve~sas de ambiente. 

A maio~ia dos sistemas subcelula~es das sementes 

inclusive o genoma, podem se~ danificados du~ante a 

secagem, segundo ROBERTS (1981), sendo que pa~a DANIEL et 

alii (1969), a deso~ganiza~~o do sistema de memb~anas 

celula~es e a p~imei~a consequ@ncia do dana te~mico. No 
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p~ocesso de secagem, a tempe~atu~a alcan~ada pela semente e 

o tempo de exposi~~o a esta tempe~atu~a, s~o os p~incipais 

fatOres que potencialmente podem afeta~ a qualidade das 

sementes. Dependendo do processo de secagem, possivel 

utilizar altas temperatu~as do a~ desde que a temperatura 

da massa de sementes seja mantida dentro de limites 

seguros. 

VILELLA (1991) afi~ma que os metodos de secagem 

de sementes podem se~ divididos basicamente em dais tipos: 

a) secagem natu~al obtida pela exposi~~o da semente ao sol 

ou pel a sua perman~ncia em ambiente atmosferico 

relativamente seco, podendo ser ~ealizada em ter-reiros, 

tabulei~os ou encerados, dependendo da quantidade de 

sementes e da disponibilidade de locais pa~a a secagem; b) 

secagem a~tificial, obtida ao submete~-se a semente, num 

secador, a a~~o de urn fluxo de a~, aquecido ou n~o, sendo 

urn p~ocesso ge~almente dispendioso em ene~gia e que permite 

~eduzi~ o teo~ de agua das sementes, num pe~iodo de tempo 

relativamente cu~to, dependendo do p~ocesso de secagem e 

das condi~~es climaticas da ~egi~o. 

HOPKINSON & ENGLISH (1982) observaram, que no 

metoda natu~al ao sol, a secagem ~apida de sementes de 

Brachiaria decumbens n~o mata a semente, mas reduz a sua 

viabilidade. Mencionaram, tambem, urn pe~iodo de do is a 

t~~s dias pa~a obter urn p~oduto de qualidade aceitavel. 

Ent~etanto, FERGUSON (1981) notou que a secagem natural de 
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sementes de ~ndropogon gayanus cv. Planaltina, a plena sol, 

e rapida e ha perigo de reduzir a germina~~o. Para evitar 

essa redu~~o, o autor recomendou que a secagem fosse 

realizada em dais dias ou mais. 

FAVORETTO & RODRIGUES (1980) observaram que 

sementes de capim-colonia0 colhidas aos 28 

do florescimento, foram favorecidas inicio 

sombra, enquanto que naquelas col hid as aos 

dias apos o 

pel<;' secagem a 

36 dias, a 

secagem a pleno sol mostrou-se ser mais eficiente. 

MACEDO et alii (1987) secar-a.m sementes de 

Andropogon gayanus e de Brachiaria decumbens a sombra ate 

12% de umidade e depois ao sol, ate 5 a 7% de umidade. Os 

autores 

efeito 

verificaram que na germina~~o e no vigor, houve urn 

positivo da secagem complementar ao sol, n~o 

alterando o teor de proteina bruta. 

PlANA (1986) apresentou urn tipo de secador espe-

cifico para sementes de forrageiras baseado na tecnologia 

de algumas empresas alem~s do ramo. Trata-se de urn secador 

estacionario, com fonte artificial de calor, que foi 

eficiente na secagem de azevem, aveia-preta, trevo branco e 

Lotus pedunculatus. No entanto, o secador da Empresa 

Catarinense de Pesquisa Agropecuaria S.A. ( EMPASC) , se 

justi fica apenas para atender os produtores de forrageiras 

e cooperativas que processam grandes quantidades de 

sementes ou que dispOem de infra-estrutura superior em 

rela~~o a grande maioria dos pequenos e medios produtores. 
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SILVA & CORREA ( 1981) p~ojeta~am um secador 

gi~atO~io pa~a secagem de cafe com ene~gia sola~. 0 equipa-

mento de const~u~~o simples po~em dispondo dos conceitos 

termodinamicos pertinentes, foi eficaz nas ope~a~eles de 

secagem de cafe, substituindo com vantagem a secagem em 

terreiros. T~ata-se de uma caixa quad~angula~, com os lados 

de madei~a e as faces de tela, com malhass de 1 mm, 

sustentada po~ um supo~te que possibilita gira-la sob~e urn 

eixo cent~al e posiciona~ uma das faces pe~pendicularmente 

aos raias solares. A caixa tern lxl m de altu~a e la~gura 

po~ 10 em de espessura. 
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4. MATERIAL E METODOS 

4.1 Desenvolvimento p~elimina~ 

0 t~abalho de pesquisa foi iniciado em janei~o 

de 1989, com sementes da especie Brachiaria brizantha cv. 

MarandU, pais p~etendia-se estuda~ a influ~ncia de dive~sos 

p~ocessos de secagem nesta especie, prevendo-se a sua 

colheita mecanizada. Assim, for am feitas duas colheitas 

mecanicas em epocas e locais diferentes, mas as sementes de 

ambos 

muito 

ap~esenta~am pe~centagens iniciais de ge~minar;:~o 

baixos, devido a rna fo~mar;:illo das ca~iopses nos ca-

chos, n:llo pe~mitindo o p~osseguimento da pesquisa. 

Assim, optou-se po~ 

que 

t~abalha~ com a especie de 

Brachiaria humidicola, normal mente 

mecanicamente e 

caracteristicas 

com secagem posterior, devido 

mo~fologicas e de matu~ar;:~o, 

colheita oco~~e~ em epoca chuvosa. 

colhida 

as suas 

alem da 
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4.2 Etapas do Desenvolvimento Experimental 

4.2.1 Obten~~o das sementes 

As sementes de Brachiaria humidicola foram colhi-

das mecanicamente com uma colheitadeira do tipo 

"combinada", em 27.1.90, em lavoura bern conduzida 

agronomicamente, situada no Municipio de Aguas de Santa 

- S~o Paulo, quando as espiguetas apresentavam Barbara 

sementes 

caidas. 

outubro 

bern formadas e com cerca de 10% de sementes ja 

A 

de 

lavoura fora implantada sete anos e em 

1989 havia sido interditada pastagem e 

queimada. Em meados de dezembro de 1989, foi realizada 

ro~ada, promovendo o lan~amento subsequente e generalizado 

das hastes florais. For am colhidas cerca de 500Kg de 

sementes em uma area de 1,5 Ha e transportadas 

imediatamente, a granel, para o Centro Pluridisciplinar de 

Pesquisas Quimicas Biol6gicas e Agricolas 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

S~o Paulo. 

4.2.2 Local de execu~~o da pesquisa 

(CPQBA) da 

em Paulinia, 

A limpeza, os varios processes de secagem, a ar-

mazenamento e as determina~~es do grau 

sementes, for am realizadas no CPQBA e 

de 

as 

umidade 

analises 

das 

de 
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pureza, ge~mina~~o e vigo~ no Labo~ato~io de Analise de 

Sementes do Depa~tamento de P~e-P~ocessamento de P~odutos 

Ag~opecua~ios (DPPPA) da Faculdade de Engenharia Ag~icola 

(FEAGRI) da UNICAMP. 

4.2.3 Opera~oes de limpeza 

No desca~~egamento, ainda em 27.1.90, o late 

foi espalhado em piso frio, em a~ea cobe~ta, seguindo-se a 

opera~~o de limpeza at~aves de peneiras mecanizadas da 

mar-ca Rotopem, model a 550s l, com vib~ador "Vimot" e 

compostas po~ duas penei~as com malhas de cinco e de dais 

milimetros de di:ilmet~o. Foi sepa~ado todo o material 

volumetricamente maior e men or que as sementes, 

constituido basicamente de folhas e talos com alta umidade. 

Este procedimento foi ~epetido par mais de uma vez, 

chegando-se a 66/. de sementes penei~adas e 33/. de descarte 

(folhas, talos e outros mate~iais), em ~ela~~o ao volume 

total colhido. 

4.2.4 P~eparo, instala~~o dos t~atamentos e secagem 

No dia seguinte ao da colheita, p~ocedeu-se a 

homogeneiza~~o em betonei~a (Ap~ndice 1) de todo o late de 

sementes, seguindo-se a divis~o em oito partes para a 

execu~~o dos tratamentos: 
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4.2.4.1 Controle 

Neste tratamento, sem secagem, as sementes foram 

ensacadas diretamente apos a homogeneiza~~o em sa cos de 

papel 

300g 

multifoliado (tipo kraft 80 = BOg/m~), com c~rca de 

de sementes/saco. Nos primeiros quatro dias de 

armazenamento, houve troca diaria da posi~~o do~ sacos, de 

forma a distribuir a umidade que migrava para a parte 

inferior dos sacos, visando evitar rasgos. 

4.2.4.2 Secagem em secador giratorio ao sol 

Este processo de secagem foi realizado no seca-

dor giratorio (exposto detalhadamente no Ap~ndice 2), com 

cere a de oito quilogramas de sementes, para cada um dos 

tr~s secadores. 

Os secadores foram expostos aos raios solares 

das 10 as 16 horas e foram girados a cada hora (Ap~ndice 

3). A noite os secadores for am recolhidos ao galp~o e 

cobertos com lona plastica. 0 processo de secagem levou 

dois dias e as condi<;:e!es c!imaticas durante a secagem 

encontram-se na Tabela 1. 

4.2.4.3 Secagem em secador giratorio a sombra 

Idem tratamento 4.2.4.2, porem realizado no inte-
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rior de urn galp~o, a somb~a (Ap~ndice 6). 0 p~ocesso de 

secagem levou quat~o dias consecutivos, e as condi,:t:les 

climaticas du~ante a secagem encont~am-se na Tabela 1. 

4.2.4.4 Secagem em supe~f!cie de asfalto e ao sol 

Ce~ca de 25 kg de sementes fo~am espalhadas em 

supe~ficie de asfalto, ao sol, em camadas onduladas de 5 e 

10cm de espessu~a (Ap~ndice 4). As sementes foram revol-

vidas manual mente a cad a 30 minutos e a noite fo~am 

~ecolhidas ao galp~o, em baldes plasticos. 0 p~ocesso de 

secagem levou dois dias, das 10 as 16 ho~as, e as condi,:t:les 

climaticas du~ante a secagem encont~am-se na Tabela 1. 

4.2.4.5 Secagem em supe~ficie de conc~eto e ao sol 

Idem t~atamento ante~io~, po~em em supe~ficie de 

concreto (Ap~ndice 5). 0 p~ocesso de secagem levou do is 

dias e as condi,:t:les climaticas du~ante a secagem encont~am

se na Tabela 1. 

4.2.4.6 Secagem em supe~ficie de asfalto e a somb~a 

Idem t~atamento 4.2.4.4, po~em ~ealizado em 

a somb~a. 0 processo de secagem levou quatro dias 

consecutivos, e as condi,:t:les climaticas du~ante a secagem 

encont~am-se na Tabela 1. 
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4.2.4.7 Secagem em superficie de concreto e a sombra 

Idem tratamento 4.2.4.5, porem realizado em 

a sombra (Ap@ndice 6). 0 processo de secagem levou 

quatro dias consecutivos, e as condi~~es climaticas durante 

a secagem encontram-se na Tabela 1. 

4.2.4.8 Secagem em estufa 

Neste metodo foram utilizadas cerca de 16kg de 

sementes, dispostas em varias bandejas de tela inox com 

orificios de 0.5 milimetro de di~metro e colocadas na es-

tufa a 35°C. A secagem levou cerca de 32 horas continuas e 

sem revolvimento. A estufa utilizada foi da marca Blue Li-

ne, modelo Power 0 Matic 60, com circula~~o for~ada de ar. 

TABELA 1- Temperatura (°C), 
radia~~o, durante 
temperaturas nas 
sementes. 

umidade relativa do ar (%) e 
as processos de secagem e 

superficies e na massa de 

Tratamentos ! temp.ar ! UR.ar !Radia~~o 1 

Max./Min.! Max./Min! (uE/cm2)! 

temp.max. 

Sp S 

---------------!-----------!---------!---------!-----------
asfalto 32/21 64/22 1800 46,3 

sol 33/21 70/24 1600 47,4 

concreto 32/21 64/22 1800 37,8 
33/21 70/24 1600 40.5 

secador 32/21 64/22 1800 
33/21 70/22 1600 

sombra secador 30/22 80/42 

asfalto 32/23 72/40 

concreto 31/22 75/36 
30/20 80/55 

Sp = temperatura maxima na superficie de distribui~~o 
S = temperatura maxima na massa de sementes 

48,0 
49,3 

43,0 
44,0 
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4.2.5 Monitoramento dos processos de secagem 

Para se determinar 0 termino da secagem com 

aproximadamente 10% de umidade, as sementes for am 

recolhidas em baldes plasticos e pesados peri6dicamente. 

Como se conhecia a umidade inicial, 45.2%, eo p~so inicial 

das sementes de cad a tratamento, foi possivel calcular 

atraves da Equa~~o 1, o peso que a semente deveria ter 

As 

por 

quando atingisse a umidade desejada (Tabela 2) • 

condi~bes climaticas (Tabela 1) for am monitoradas 

termohigrOmetro, marca Rifram, modelo STH e quanttlmetro, 

marca Li-cor, modelo 188. 

4.2.6 Armazenamento 

Terminada a secagem, o material relativo a cada 

tratamento foi dividido em tr~s partes, aleat6riamente, 

sen do cada uma 

sacos de papel 

homogeneizada em betoneira e embalada em 12 

multifoliado, com cerca de 300g de sementes 

por saco, devidamente identificado em fun~~o do tratamento, 

da repeti~~o e do periodo para analise. Ds sacos de todos 

OS tratamentos foram dispostos em prateleiras de a~o, 

localizadas dentro de urn armario de alvenaria, situado no 

Laboratorio Agricola do CPQBA. No local do armazenamento 
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for am registradas as temperaturas e umidades relativas do 

ar, durante o periodo de armazenamento, em termohigr6grafo 

TABELA 2- Peso inicial, desejado e final das sementes de 
Brachiaria humidicola, em cada processo de 
secagem, para atingir a umidade de 10 %. 

PROCESSOS DE 
SECAGEM 

PESO (kg) 
'------------------------1 . . 
~inicial~ desejado~ final! 

( * ) 
--------------------!-------!---------!------!------------

Secador ao sol 24.00 

Secador a sombra 24.00 

Asfalto ao sol 24.98 

Concreto ao sol 24.46 

Asfalto a sombra 25.44 

Concreto a sombr-a 24.60 

Estufa 16.00 

(*) determinado pela equa~~o: 

(100 - Ui) 

Pf = Pi x -----------
(100 - Uf) 

14.61 14.16 

14.61 14.70 

15.21 14.48 

14.89 14.11 

15.49 15.40 

14.98 14.96 

9.74 9.41 

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

marca ''Ren• Graf'' (Ap@ndice 7). 

( 1 ) 
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4.2.7 Periodos de amostragem e caracteristicas iniciais 

do lote de sementes 

As sementes de Brachiaria humidicola foram amos-

tradas durante a colheita, apos o peneiramento, antes e 

apes a secagem, e de 30 em 30 dias durante 12 meses de 

armazenamento. 

As anAlises realizadas a partir de amostras co-

letadas durante a colheita, apos a peneira~~o e antes da 

secagem, demostraram que o lote de sementes de Brachiaria 

humidicola possuia as caracteristicas que se encontram na 

Tabela 3. 

TABELA 3 - Caracteristicas das sementes antes da secagem. 

Periodos de !Umidade Pur-eza 

amostragem ( I. ) ( I. ) 

Germina~~o 

( I. ) , ________________ , 
. . 

Vigor 

( I. ) ________________ , ________ , _________ , _______ , ________ , _____ _ 
. . . . . 

Colheita 

Apos peneira~~o 
Antes da secagem 

52.3 

48.5 
45.2 

23.9 

36.0 
42.0 

4.2.8 Analises de laboratorio 

63 

59 
53 

58 

22 
44 

65 

21 
60 

As sementes, em cada periodo de amostragem foram 

submetidas a determina~~o do grau de umidade, a analise de 

pureza e aos testes de germina~~o e vigor. 
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4.2.8.1 Determina~~o do grau de umidade 

Realizada com duas repeti~bes de aproximadamente 

10 gramas de sementes, pelo metodo da estufa a 105 + 3°C, 

por 24 horas (BRASIL, 1980). Foi utilizada a estufa marca 

Precision, modelo 28, com circula,:~o for~ada de ar. As 

capsulas foram colocadas a esfriar em dessecador! antes das 

pesagens eo resultado foi expresso com uma casa decimal. 

As determina~bes de umidade foram realizadas mensalmente, 

exceto aos 90 e 210 dias de armazenamento, devido a 

constancia das condi~bes ambientais. 

4.2.8.2 Analise de pureza 

Cada amostra, com 300g, foi homogeneizada manual 

mente em bandeja plastica, obtendo-se urn a amostra de 

trabalho com 10 gramas. A amostra de trabalho foi passada 

por peneiras de malha de 3,36 e 0,84mm de diametro. As 

fra~bes maiores e men ores que as sementes, for am 

conservadas em capsula de aluminio tampada, enquanto as 

sementes retidas pela peneira 0.84mm passaram, ainda, pelo 

ventilador do tipo "General". A por~~o mais !eve removida 

pel a ventila~~o, foi juntada a fra~:l!o da peneira,:~o, na 

capsula, enquanto a por~~o mais pes ada foi analisada 

manualmente, completando-se assim a analise 

pesagens 

analitica 

inicial e final, 

mar-ca Marte, 

for am realizadas 

modelo A-200, com 

de pureza. As 

em balan~a 

tr@s casas 
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decimais. 0 resultado foi expresso em percentagem de 

sementes puras, com uma casa decimal. 

Este procedimento foi realizado, para cad a 

tratamento, aos 30, 60, 270, 300, 330 e 360 dias de 

armazenamento. Nos demais periodos, a fra~~o semente pura 

foi obtida apenas para realizar as analises de germina~~o 

e vigor, portanto, n~o se calculou a perce~tagem de 

sementes puras. 

4.2.8.3a Teste de germina~~o sem H~S0 4 

0 teste foi realizado com quatro amostras de 50 

sementes, para cad a uma das repeti~eles de todos OS 

tratamentos. As sementes foram semeadas em caixas gerbox, 

sabre duas folhas de papel tipo mata-borr~o (SP) umedecido 

previamente com uma solu~~o de 0.2/. de nitrate de potassic 

(KNO,) e que foram mantidas no germinador FANEM, modele 348 

EB, 

luz 

na temperatura alternada de 15-35=C, com presen~;a de 

no periodo da temperatura mais alta. As 

for am realizadas aos 7' 14 e 21 dias apos a 

con forme PORTARIA LANARV/SNAD N=OOl ( 1983). 

con tag ens 

semeadura 

Em alguns 

tratamentos o teste toi concluido aos 40 dias. 0 resultado 

foi expresso em percentagem de pl~ntulas normais. 

No interior do germinador, as caixas com 

sementes, ocuparam a parte central das prateleiras, tendo-

-se mantido bordaduras laterais com gerbox vazios, apenas 

com papel mata-borra:o, para uniformizar as condi~eles 



29 

incidentes sobre os tratamentos e diminuir o erro 

experimental. 

4.2.8.3b Teste de germina~~o com H2 S04 

0 teste foi realizado com quatro observa~~es de 

50 sementes, para cada uma das repeti~~es de todos os 

tratamentos. As sementes foram escarificadas par 10 

minutes, com acido sulfurico (H.,S04) concentrado, para 

quebrar a dorm@ncia. Em seguida o acido foi escorrido e as 

sementes foram imediatamente lavadas em agua Corrente por 

uma hora, conforme PORTARIA LANARV/SNDA No 001 (1983). Ap6s 

este tratamento, o teste foi conduzido como em 4.2.8.2a. 

4.2.8.4 Teste de vigor 

Foi utilizado o envelhecimento acelerado - meto

do do gerbox proposto pela ASSOCIATION OF OFFICIAL SEED 

ANALYSTS 

( 1987). 

camada, 

(1983) e tambem descrito por MARCOS FILHO et alii 

Foram colocadas, 100 sementes em uma Unica 

sobre bandeja de tela, localizada no interior da 

caixa gerbox, acima e n~o em contato, com a superficie dos 

40ml de agua destilada. Trabalhou-se com duas observa~aes 

de 100 sementes, que foram mantidas por 36 horas, 

seguindo-se urn dos periodos testados por USBERTI(1987) para 

Brachiaria decumbens, numa c~mara climatica Marca FANEM, 

modelo BOD, 346, regulada a 42°C, com 1001. de umidade 
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rel a ti va. Apos este periodo, iniciou-se a condu<;:~o do 

teste padr11o de germina<;:~o, descrito em 4.2.8.3a, 

trabalhando-se, portanto, com quatro observa;~es de 50 

sementes. 0 resultado foi expresso em percentagem de 

plantulas normais. 

4.2.9 Delineamento estatistico 

No processo de secagem e nos testes de germina-

<;:~o e vigor, foi utilizado o modelo de blocos ao acaso, sen 

do que os tratamentos foram as superficies(secador/asfalto/ 

concreto) e os blocos, as condi;~es de radia<;:~o (sol/som-

bra) conforme a Tabela 4. Este modelo permitiu caracteri-

zar a influ~ncia do tipo de superficie e da radia<;:~o, bem 

como de sua intera~~o, sabre as variaveis analizadas. 

TABELA 4 - Modelo do tratamento dos dados 
ortogonais. 

em contrastes 

Fonte de Varia;~o Graus de Liberdade 

------------------•----------------------------------------
Tratamentos 5 (secador ao sol, secador 

a sombra, asfalto ao 
sol, asfalto a sombra, 
concreto ao sol e con

creto a sombra) 

------------------!----------------------------------------
Superficie de Sec. 
Radia<;:~O 

Intera;~o S*R 
Residuo 

TOTAL 

2 

1 

2 

12 

17 

(Asfalto, Cone. e Sec.) 
(sol, sombra) 
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Os t~atamentos controle e secagem em estufa a 

foram analisados em conjunto com os demais, como 

inteiramente ao aca?o conforme a Tabela 5. As ~epeti<;:tles 

fo~am obtidas dent~o dos lotes p~ocessados. 

0 modelo da Tabela 5 pe~mitiu ca~acte~izar as di 

fe~en<;:as ent~e as medias anuais de todos os tratamentos, 

aplicando-se o teste Tukey a 5% pa~a as variaveis de 

~esposta: umidade, pureza, ge~mina~~o e vigor. Tambem pdde-

se identifica~ a influelncia do armazenamento e de sua 

intera~~o (T~atamentos * Pe~iodos). 
Fo~am ~ealizadas outras analises estatisticas 

como os desvios pad~~es dent~o de cada pa~~met~o obse~vado 

e 0 coeficiente de co~~ela~~o ent~e as va~iaveis de 

resposta. 

TABELA 5 - Modelo da analise dos dados medios po~ periodo e 
po~ t~atamento. 

Fonte de Va~ia~~o G~aus de Libe~dade 

-----------------------'-----------------------------------
Tratamentos 

P~ocessos de secagem 

Periodos 

Inte~a~~o M*P 

Residuo 

TOTAL 

103 

7 

12 

84 
208 

311 

(6 o~tog.,Controle,Estufa) 
(ap6s a secagem,30,60, ••• , 
360 dias de a~mazenamento) 
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Em todas as analises estatisticas os valores 

for am transformados para Area seno da raiz quadrada do 

valor original (percentual), dividido por 100. Porem , nas 

Tabelas e Figuras, s:lro apresentados os valores medias das 

repeti~~es, em porcentagens. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSAO 

Os processos de secagem sobre concreto e asfal-

to, ao sol e a sombra, for am conduzidos com criterios de 

manejo semelhantes aos comumente utilizados no setor 

produtivo, resultando em produtos com diferentes graus de 

umidade final (Tabela 6). Mesmo procurando monitorar esta 

variavel, atraves de pesagens peri6dicas, 

mostrados na Tabela 2, desviaram-se dos 

os pesos finais 

pesos desejados 

para atingir 101. de umidade, acarretando significativas 

varia"e!es na umidade final das sementes de Brach.iaria 

humid.icola secas pelos diversos processos. 

A condu-=~o da secagem nos secadores girat6rios 

foi bern sucedida quanta facilidade de manejo e 

da massa de semente, mostrando ser uma revolvimento 

alternativa de secagem viavel, com vantagens sabre 0 

aspecto visual das sementes que apresentavam colora~~o mais 

clara e a elimina-=~o das impurezas de tamanho menor ao dos 

orificios da tela, lmm de di~metro. 

Dutro fator a ser considerado e a temperatura 

das superficies onde as secagens foram realizadas. 
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Tabela 1, verifica-se a ocorr~ncia de temperaturas elevadas 

durante a secagem ao sol, nas superficies asfalto (46,3 e 

e concreto (37,8 e 40,5QC), sendo que nesta ultima 

a temperatura foi menor em fun~~o da maior reflect~ncia dos 

raios so lares. Em decorr@ncia disso, as sementes 

processadas, nestas superficies obtiveram, tambem, tempe-

44,0 oc raturas altas, 48,0 e 49,3 oc no asfalto e 43,0,e 

no concreto. 

Os processes de secagens ao sol, em concreto e 

asfalto, 

sementes 

tiver-am uma influ@ncia imediata na umidade das 

apresentando, respectivamente, os menores valores, 

5.0 e 5.5%, sendo isto tambem observado por MACEDO (1987), 

quando secou sementes de Brachiaria decumbens ao sol. As 

sementes secas por estes dois processes apresentaram OS 

men ores valores de germina~~o, 48 e 561., respectivamente; 

seguidos pel as sementes secas na estufa, com 591. de 

germina.,illo, e cuja umidade, tambem, foi baixa 6,8% 

(Tabela 6 e 7). Observa-se que as sementes secas no 

secador, ao sol e a sombra, e o tratamento controle, sem 

secagem, apesar da alta umidade deste ultimo (32,81.), 

forneceram os maiores valores de germina~~o, seguidos dos 

pr--ocessos asfalto e concreto a sombra, com 64 e 621. de 

germina~~o e 9,5 e 9,91. de umidade ap6s a secagem, 

respectivamente. Verifica-se que as sementes secas no 

secador giratOrio ao sol, tambem, alcan.;;::aram uma umidade 

baixa, 7,21., mas isto n:llo afetou a germina~~o. Sugere-se 
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que a supe~ficie aquecida em contato com as sementes, como 

TABELA 6 - Grau de umidade de sementes de Brach.i.aria 

humidicola, apos a secagem. 

--------------------'--------------------------------------
P~ocesso de Secagem Umidade 

--------------------'--------------------------------------

Cont~ole 32,8 A 

Secador sol 7,2 c 

Sec ad or sombra 10,5 8 

Asfalto sol 5,5 c D 

Asfalto somb~a 9,5 8 

Concreto sol 5,0 D 

Concreto somb~a 9,9 8 

Estufa 6.8 c D 

Teste de Tukey: dms=1,93 ao nivel de 5% de probabilidade. 

Medias seguidas pela mesma letra, n~o diferem entre si. 

ocorreu nos processes secas ao sol, sabre asfalto e 

concr-eto, e na estufa a 35 oc, tenha influenciado na perda 

do poder germinativo. De outra fo~ma, o pode~ germinativo 

te~ia correla~~o linea~ (r=0,93), exclusivamente com a 

umidade das sementes apOs a secagem (Figura 1) e sim, 

estaria ~elacionado, tambem, com o processo de secagem que 

p~omoveu a umidade. 
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TABELA 7 - Percentagem de germina~~o sem H2S04, de sementes 

de Brachiaria humidicola, ap6s a secagem. 

Processo de Secagem Germina~~o 

Controle 76 A 

Secador sol 75 A 

Secador sombra 75 A 

Asfalto sol 56 B 

Asfalto sombra 64 AB 

Concreto sol 48 B 

Concreto sombra 62 AB 

Estufa 59 AB 

Teste de Tukey: dms=18,67 ao nivel de 5% de probabilidade. 

Medias seguidas de mesma letra na mesma coluna, n~o diferem 

entre si. 

Verifica-se que com 30 dias de armazenamento ja 

n~o existiam diferen~as sensiveis entre OS diversos 

processes de secagem, com rela~~o as percentagens de 

umidade das sementes, devido a tend~ncia de equilibria com 

a umidade do ambiente, ou seja, ao equilibria higrosc6pico 

(Tabela 8). 

Nas Figuras 2 e 3 encontram-se as temperaturas 

maximas e minimas e as umidades relativas maximas e minimas 

do ambiente, durante 0 periodo de armazenamento das 

sementes de Brachiaria humidicola, no Laborat6rio Agricola. 
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TABKLA 8 -Grau de umidade (%) de sementes de Braohiaria 
humidioola, antes e apOs a secagem, e em diversos 
periodos de armazenamento. 

A RKA~ CONTROLE SEC.SOL SEC.SBR ASF .SOL CON. SOL ASF.SBR CON.SBR ESTUFA 
!D 

COLHEITA 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 
APOS PENEIRA~AO 48.5 48.5 48.5 4B.5 48.5 48.5 48.5 48.5 
INICIO DA SECAGEH 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 '45.2 45.2 
APIIS A SECAGEH 32.8 7.2 10.5 5.5 5.0 9.5 9,9 6.8 

30 14.0 11.6 12.2 11.1 11.4 11.4 11.7 10.6 
60 12.7 10.9 11.4 10.4 11.0 10.7 10.7 9.8 
120 12.4 10.7 11.3 10.6 10.8 10.7 10.8 10.0 
150 6.3 4.7 5.2 4.7 5.0 5.0 5.2 4.4 
180 12.1 10.6 10.8 10.2 10.6 10.4 10.8 9.8 
240 11.8 10.1 10.6 10.3 10.4 10.2 10.7 9.7 
270 11.7 10.1 11.0 9.8 10.5 10.0 10.3 9.3 
300 11.5 9.9 10.7 9.8 10.4 10.0 9.9 9.2 
330 11.5 9.4 10.2 9.0 9.7 9.4 9.4 8.6 
360 13.2 12.2 12.8 11.5 12.5 12.1 12.2 11.2 

Aos 90 e 210 dias de araazenaaento, n~o foi deterainado o grau de uoidade das seaentes. 

As percentagens de umidade, pureza, germina~~o, 

sem e com acido sulfurico, e vigor das sementes de 

Brachiaria humidicola, ap6s a secagem (zero dias) e em di-

versos periodos de armazenamento, para as secagens no 

astalto, concreto e secador encontram-se nas Tabelas 8 a 12 

enquanto os resultados da analise estatistica promovidos 

pela superticie, radia~~o ou devido a intera~~o desses 

fatores, em fun~~o da aplica~~o do teste Tukey a 5/. de 

probabilidade, podem ser observados na Tabela 13. Nesta 

Tabela n~o est~o os tratamentos controle, sem secagem e se-
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TABELA 9 -Percentagem de sementes pur as de Brachlarla 
humldlcola, antes e ap6s a secagem, e em diversos 
periodos de armazenamento 

--

A RK~:: CONTROLE SEC.SOL SEC.SBR ASF.SOL CON.SOL ASF.SBR CON.SBR ESTUFA 
(D 

COLHEITA 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 
• 

APO.S PENEIRA~AO 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 
INICIO DA SECA6EH 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 
APOS A SECAGE" 42.2 41.6 43.2 43.2 44.9 44.7 ·45.4 40.6 

30 40.1 44.2 47.7 38.4 40.3 37.5 40.5 36.2 
60 40.5 43.9 41.6 40.1 36.9 41.5 38.3 36.5 
90 I 40.1 42.8 41.4 39.2 36.2 40.4 37.6 35.8 
120 I 39.7 41.6 41.2 38.2 35.5 39.2 37.0 35.2 
150 I 39.3 40.4 40.9 37.3 34.8 38.1 36.3 34.6 
180 I 38.9 39.2 40.7 36.4 34.2 37.0 35.6 33.9 
210 I 38.5 38.0 40.5 35.5 33.5 35.8 35.0 33.3 
240 I 38.1 36.7 40.3 34.6 32.8 34.7 34.3 32.7 

270 37.8 35.5 40.1 33.7 32.1 33.5 33.6 32.2 
300 38.8 39.5 39.5 36.0 39.1 40.3 40.5 36.9 
330 41.2 42.5 39.2 38.9 42.0 42.0 39.1 34.7 
360 43.4 40.6 42.1 37.3 39.1 39.2 39.3 37.8 

VALORES CALCULADOS POR INTERPOLA~AO 

cagem em estufa, porque eles n~o se enquadram como 

ortogonais e ser~o, portanto, discutidos posteriormente. 

Verifica-se que logo ap6s a secagem, os valores 

da umidade, germina~~o com acido sulfurico, e do vigor 

foram mais altos nos processes de secagem conduzidos nos 

secadores giratOrios e nos tratamentos a sombra. Este 

resultado esta de acardo com trabalho de MASCHIETTO (1981), 

apresentado em palestra, que afirmou haver diferen~as na 

qualidade fisiol6gica das sementes secas ao sol e a sombra. 

Quanta as superficies asfalto e concreto, logo 
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apos a secagem, n~o houve diferen~as sabre as variaveis:u-

midade, pureza e vigor. 0 percentual de sementes puras n~o 

apresentou diferen~as quando as sementes foram secas nas 

superficies asfalto, concreto e sec:ador, tambem n~o 

houveram diferen~as na radia~~o (sol/sombra) ou na intera-

~~o destes fateres. 0 efeito da intera~~o entre superficie 

e radia~~o foi significativo, apenas, para a umidade e para 
' 

a germina~~o com acido sulfurico, logo ap6s o processo de 

secagem. 

As sementes de Brachiaria humidicola secas nos 

TABELA 10 - Peroentagem de germina9ao sem aoido sulfurioo, 
de sementes de Brachlarla humldicola ap6s a 
seoagem e em diversos periodos de armazenamento 

AR "~ CONTROLE SEC.SOL SEC,SBR ASF.SOL CON. SOL ASF.SBR CON.SBR ESTUFA 
(D 

APOS A SECA6Eft 76 75 75 56 48 64 62 59 
30 71 72 73 57 53 72 67 66 
60 71 68 70 57 51 69 71 69 
90 68 66 71 45 39 63 63 60 
120 69 56 61 45 35 64 66 65 
150 49 38 32 28 18 34 51 57 
180 68 56 65 42 37 63 67 54 
210 69 62 64 42 38 64 65 60 
240 71 64 67 38 41 68 65 67 
270 73A 63A 66A 40B 35B 68 A 67A 6JA 
300 66A blAB 5BAB 47K: 37C 62AB 62AB 58 AB 
330 59 A 55A blA 36B 35B 62A bOA 52 A 
360 52A 56AB 55AB 34CD 2BD bOA 62A 45K: 



TABELA 11 - Percentagem de germina9ao com acido aulfurico, 
de sementes de Brachlarla humldlcola, ap6s a 
secagem e ate 90 dias de armazenamento, 

ARH~RATAHENTOS CONTROLE SEC.SOL SEC.SBR ASF.SOL CON.SOL ASF.SBR CON.SBR ESTUFA 
(D;~~~HMtNJU ~ 

APOS A SECA6EH 

30 
60 
90 

64 
54 
33 

25 

TABELA 12 - Percentagem 
humldlcola, 
periodos de 

BO 
62 
49 
36 

75 

49 
32 

55 

57 

44 

34 

25 

55 

52 
28 
16 

71 
57 
33 
59 

75 
55 
38 
51 

73 

63 
52 
37 

de vigor de sementes de Brachlarla 
ap6s a secagem e em diveraos 

armazenamento. 

A ?~ RH CONTROLE SEC.SOL SEC.SBR ASF.SOL CON.SOL ASF.SBR CON.SBR ESTUFA 

(0 

ZERO 79 BO 76 60 62 78 76 75 

30 72 67 68 55 48 71 70 65 

60 74 71 74 55 47 76 76 70 

90 67 62 69 43 41 66 68 59 

120 69 63 60 41 37 65 70 61 

150 62 57 62 44 31 59 57 59 

lBO b6 58 62 40 38 66 56 55 

210 59 64 63 42 35 68 67 62 

240 75 66 72 41 41 70 62 70 

270 67 55 67 36 40 59 68 59 

300 
330 59 53 55 35 31 65 63 49 

360 52 53 56 34 25 63 61 36 
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sec adores giratOrios tiveram durante os 12 meses de 

armazenamento, os melhores percentuais de vigor e de 

germina~~o, quando n~o foram tratadas com acido sulfurico. 

Os processos conduzidos a sombra,tambem, apresen-
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taram os valores mais altos em rela~~o aos efetuados ao 

sol, tanto para o vigor, como para a germina(j:~o, sem o 

tratamento com acido sulfurico, durante todo o periodo de 

armazenamento. 

Nas determina~~es mensais, durante o periodo de 

armazenamento, 0 comportamento entre as processes de 

secagem quanto a pureza, germina~~o sem tra1:amento com 

acido sulfurico e vigor, foi bastante semelhante a situa~~o 

verificada logo ap6s a secagem, ou seja, na maioria dos 

periodos de armazenamento os processes n~o apresentaram 

diferen~as quanto aos valores da pureza; tambem, os valores 

da germina~~o e do vigor foram sempre maiores nos processes 

de secagem a sombra do que ao sol, sendo que os melhores 

val ores foram obtidos com a secagem nos secadores 

giratorios. 

0 comportamento da umidade das sementes durante 

o armazenamento, nos tratamentos secos sobre asfalto, sobre 

concreto e em secadores, foi variavel; no entanto, em 

diversos periodos o valor da umidade das sementes secas 

sobre asfalto, foi men or do que sabre concreto, 

independente da radia~~o (Tabelas 11 e 13). 

Os tratamentos centrale, sem secagem e com se-

cagem em estufa, foram analisados pelo teste Tukey a 51. de 

probabilidade, em con junto com os outros processes de 

secagem. As medias .anuais da percentagem de umidade, 

pureza, germina~~o, sem e com acido sulfurico, e vigor das 



TABELA 13- Interpreta~~o das anatises est~tisticas das 
medias d• umidade, pureza, germina~~o com e 

Armaze-~ 

namento! 
(dias) 

sem H~so .. e do vigor de sPmentes de Br.achiari• 
humi di col a, apOs a secagem (zero d i <Hi) e 
em diversos periodos de armazenamento, para os 
processes de secagem, em fun~~o da aplica~~o do 
teste Tukey, a S'l.. 

Germina';~O 

•--------------------· 
!Umidade !Pureza! s/sulf c/sul f. !Vigor 

-------!----!--------!------!----------'---------!---------

0 

30 

60 

90 

120 

150 

180 

210 

240 

270 

300 

330 

360 

Sp 
R 

• 
Sp 

R 

• 
Sp 

R 

• 
Sp 

R 

• 
Sp 

R 

• 
Sp 

R 

• 
Sp 

R 

• 
Sp 

R 

• 
Sp 

R 

• 
Sp 

R 

• 
Sp 

R 

• 
5p 

R 

Sp 
R 

• 

• 

S>A=C 
SB>SOL 

s 

S>A>C 
SB>SOL 

NS 

S>C>A 
SB>SOL 

NS 

S>C>A 
SB>SOL 

NS 

C>S>A 
SB>SOL 

NS 

NS 
NS 
NS 

NS 
SB>SOL 

NS 

S=C>A 

SB>SOL 
s 

S=C>A 
SB>SOL 

5 

S>C>A 
SB>SOL 
s 

S=C>A 
SB>SOL 

5 

C-=A=S 
SB=SOL 

NS 

S>C""A 
NS 
NS 

ScooA>C 
NS 
NS 

NS 

NS 
NS 

NS 
NS 
NS 

NS 
NS 
NS 

NS 
NS 
NS 

S>A>C 
SB=SOL 

NS 

S>A=C 
SB>SOL 

NS 

S>A""C 
SB>SOL 

s 

S>A=C 
SB>SOL 

s 

S>A>C 
SB>SOL 

s 

NS 
SB>SOL 
s 

S>A>C 
SB>SOL 

NS 

S>A=C 
SB>SOL 
s 

S>C=A 
SB>SDL 

s 

S>A=C 

SB>SOL 
s 

S>A>C 
SB>SOL 
s 

S>A=C 
SB>SOL 

s 

S>A=-C 
SB>SOL 
s 

S>C>A 
SB>SOL 

s 

NS 
NS 
NS 

NS 
NS 
NS 

NS 
SB>SOL 

NS 

S>C=A 
SB>SOL 

NS 

S>A>C 
SB>SOL 

s 

S>A=C 
SB>SOL 

s 

S>C=A 
SB>SDL 

s 

S>C=A 
SB>SOL 

s 

S>A>C 
SB>SOL 

NS 

NS 
SB>SOL 

NS 

S>A>C 
SB>SOL 

s 

S>C=A 
SB>SDL 

NS 

NS 

SB>SOL 
NS 

S>A>C 
SB>SOL 

s 

S>A>C 
SB>SOL 

s 

Legenda~ Sp- superficie; S- secador girat.; C- concreto• 
A- asfalto; R- radia~~o; SB- sombra; 
* - intera~~o SpxR; s/sulf. - germina~~o sem 
tratamento com Acido sulfUrico; c/sulf. -

germina;~o com tratamento de -acido sulfUrico; 
> existe difpren~a entre as superficies ou 
entre as radia~~es; = n~o existe diferen~a entre 
as superficies ou entre as radia~~es; S - existe 
intera~~o significativa; NS- n~o existe intera~~o 
significativa. 

Nota: Os campos com tra~;o sign.ificam "parametro ni!lo 
rh:otPrmi n.::.rln" _ 



46 

sementes de Brachiaria humidicola, entre as diversos 

processes de secagem, encontram-se na Tabela 14 e Figura 9 

e os resultados da analise estatistica podem ser observados 

na Tabela 15. 

Verifica-se nesta Tabela, que os valores medias 

anuais mostraram diferen~as na umidade das sementes entre 

todos os processes de secagem, exceto entre os processes de 
' 

secagem ao sol, em secador girat6rio e sabre concreto. Este 

comportamento foi parecido ao ocorrido logo apos a secagem 

(Tabelas 6 e 13). 

Observa-se que as secagens conduzidas nos seca-

dares giratorios apresentaram os maiores percentuais de 

sementes puras (Tabelas 14 e 15). 0 controle, sem secagem, 

apresentou valores de sementes puras equivalentes as semen-

TABKLA 14 - M~diaa anuaia da percentagem de umidade, pureza, 
serminaqao e vigor de aementea de Brachiaria 
humidioola, para oa diveraoa proceaaoa de 
aecagem. 

-

3:: E 

UKIOADE 
PUREZA 
GERKINACilO 
VIGOR 

CONTROLE 

13.6 
39.7 

66 
67 

SEC.SOL 

9.8 
40.4 

61 
62 

SEC.SBR 

10.6 
41.3 

63 
65 

ASF.SOL 

9.3 
37.1 

44 

44 

CON. SOL 

9.7 
36.4 

38 

40 

ASF.SBR 

9.9 
38.3 

62 
67 

CON.SBR 

10.2 
37.3 

62 
66 

ESTUFA 

9.0 
35.0 

45 
60 



TABELA 15 - Compara~~o das medias anuais entre os processos 
de secagem, para as percentagens de umidade, 
pureza, germina~~o sem e com acido sulfurico e 
vigor, em fun~~o da aplica~~o do teste de Tukey 
a 51.. 

--------------------•--------------------------------------
Determina"tles Processos de Secagem 

--------------------•--------------------------------------

Umidade 1 > 3 > 7 > 6 > (2=5) > 4 > 8 

Pur-eza (3=2) > (1=6=7) > 5 > 4 > 8 

Germina~~o sem H2S04 1 > (3=6=7=2) > 8 > 4 > 5 

Vigor (6=1=7=3=2) > 8 > (4=5) 

Legenda:1 - sementes sem secagem; 2- sementes secas em 
secador girat6rio ao sol; 3- sementes secas em 

secador girat6rio a sombra; 4 - sementes secas em 
asfalto ao sol; 5- sementes secas em concreto ao 
sol; 6- sementes secas em asfalto a sombra; 
7 - sementes secas em concreto a sombra; 

B - sementes secas em estufa; > existe diferen~a 
significativa entr-e os processos; = n~o existe 

diferen~a entre os processos. 
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tes secas a sombra sobre asfalto ou concreto. As sementes 

pur as do tratamento sem secagem, apresentaram fungos, 

principal mente ~spergillus spp, durante o armazenamento; e 

que embora tenham prejudicado o aspecto visual das sementes 

atraves do escurecimento das glumas pelo desenvolvimento de 

esporos, n~o reduziram o poder- germinativo. 0 Boletim da 

Analise Sanitaria das sementes de Brachiaria humidicola, 

realizada para os tratamentos controle e secagem no 

secador girat6rio, encontra-se nos Ap~ndices 8 e 9. 

As diferen .. as, em ordem decrescente, verificadas 



TABELA 15 - Compara~~o das medias anuais entre os processos 
de secagem, para as percentagens de umidade, 
pu~eza, germina~~o sem e com Beida sulfUrico e 

vigor, em fun~~o da aplica~~o do teste de Tukey 
a 5/.. 

--------------------'--------------------------------------
Determina<;:bes Processos de Secagem 

--------------------'--------------------------------------

Umidade 1 > 3 > 7 > 6 > (2=5) > 4 > 8 

Pureza (3=2) > (1=6=7) > 5 > 4 > 8 

Germina~~o sem H2S04 1 > (3=6=7=2) > 8 > 4 > 5 

Vigor (6=1=7=3=2) > 8 > (4=5) 

Legenda:1 - sementes sem secagem; 2- sementes secas em 

secador giratorio ao sol; 3- sementes secas em 
secador giratorio a sombra; 4 - sementes secas em 

asfalto ao sol; 5- sementes secas em concreto ao 
sol; 6- sementes secas em asfalto a sombra; 
7 - sementes secas em concreto a sombra; 

8 - sementes secas em estufa; > existe diferen~a 
significativa entre os processos; = n~o existe 

diteren~a entre os processos. 

47 

tes secas a sombra sabre asfalto ou concreto. As sementes 

pur as do tratamento sem secagem, apresentaram fungos, 

principalmente 4spergi 11 us spp, durante o armazenamento; e 

que embora tenham prejudicado o aspecto visual das sementes 

atraves do escurecimento das glumas pelo desenvolvimento de 

espor-os, n~o reduziram o poder germinative. 0 Boletim da 

Analise Sanitaria das sementes de Brach.iaria humidicola, 

realizada para os tratamentos controle e secagem no 

secador giratorio, encontra-se nos Ap~ndices 8 e 9. 

As diferen~as, em ordem decrescente, verificadas 
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na pureza, ent~e as processes concreto ao sol, asfalto ao 

sol e estufa, nas Tabelas 14 e 15, podem ser atribuidos as 

varia<;:eles proporcionais da fra<;:~o sementes chochas, 

evidenciando portanto, que existiu uma influ~ncia distinta 

entre esses processes de secagem, sabre o peso das 

sementes. Talvez as varia<;:~es no peso das sementes estejam 

relac:ionadas com a sua umidade, assim, num late de sementes 

com menor umidade, haveria urn maior nUmero de sementes 

separadas pelo metoda uniforme de ventila<;:~o como sementes 

chochas, representando urn aumento das impurezas. 

As medias anuais da germina<;:~o sem acido 

sulfurico 

tratamento 

(Tabelas 14 e 15) indicam o maior valor para o 

controle, sem secagem, seguindo-se os val ores 

dos processes de secagem em secador, a sombra e ao sol, e a 

sombra sabre asfalto e concreto; sen do que os pi ores 

val or-es foram obtidos com as secagens efetuadas na estufa e 

ao sol sabre concreto e asfalto. Talvez, se a secagem na 

estufa tivesse sido realizada com periodos intercalados de 

repouso, este processo n~o estaria com valores t~o baixos 

de germina<;:ilo. 

Analisando-se as medias de germina<;:~o sem acido 

sulfurico e de vigor promovidas por cad a processo de 

secagem nos meses de maior interesse, isto e, nos meses de 

plantio das sementes de Brachiaria humidicola, de novembro 

a janeiro, quando estas estavam com 270 a 330 dias de 

armazenamento (Tabela 10) ' verifica-se que a pen as as 
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secagens ao sol sobre asfalto e concreto, s~o iguais entre 

si e inferiores aos outros processes. Aos 360 dias de 

ar-mazenamento, alem dos processos citados, tambem, 0 

tratamento com secagem em estufa apresentou germina<;~o 

baixa, mas os valores mais altos de germina<;~o, foram 

sombra sobre asfalto e concreto. 

As medias anuais de vigor apresentaram a mesma 

tend@ncia que as da germina~~o, ou seja, as sementes secas 

em estufa e as secagens ao sol sobre asfalto e concreto, 

for am inferiores aos outros processes de secagem 

(Tabela 15). 

Como o armazenamento foi realizado em sacos com 

300 gramas de sementes, pOde-se verificar que o percentual 

de germina<;~o das sementes foi elevado no tratamento 

controle, mesmo quando este, durante to do 0 periodo de 

armazenamento, manteve um grau de umidade pouco acima dos 

demais processes de secagem; com certeza isto n~o ocorreria 

se as sementes fossem armazenadas em grandes quantidades de 

sementes e os sacos estivessem empilhados. 

As analises de germina<;~O com acido sulfurico 

tiveram poucas determina<;~es durante 0 armazenamento, 

resultando em medias anuais de menor precis~o e sempre de 

valores mais baixos que aqueles obtidos nas analises sem 

acido sulfUrico. Mesmo assim, observa-se nas pr-imeiras, 

que houve diferen<;a entre os tratamentos com secagem ao sol 

e a sombra, aos 90 dias de armazenamento (Figura 7). 
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Analisando-se as percentagens medias de umidade, 

pureza, germina~~o, sem e com acido sulfurico, e vigor 

durante os diversos periodos de armazenamento (Tabela 16), 

independente dos processes de secagem, verifica-se que a 

umidade das sementes e distinta para cada periodo, embora 

apresente pequenas varia~~es durante o armazenamento 

(Tabela 17). Isto foi devido as ocila~~es d~ umidade 

relativa do ar no local do armazenamento. A percentagem de 

sementes puras se mostrou decrescente desde o inicio ate 

pureza, TABKLA 16- Percentagens medias de umidade, 
germina~&o sem e com acido sulfurico, 
aementea de Braohlarla humldlcola, 

e vigor de 
para todos 

ARMAIENAMENTO 

(DIAS) 

ZERO 
30 
60 
90 
120 
150 
180 
210 
240 
270 
300 

330 

360 

os tratamentos, ap6s a secagem e durante o arm~ 
zenamento. 

J 

6ERmA~AO 

UmADE PUREZA 
S/H2S04 I C/H2504 

VIGOR 

10.9 43.2 64 69 65 
11.8 40.6 bb 55 57 
10.9 39.9 bb 37 60 

59 38 53 
10.9 58 52 

5.1 38 48 
10.7 56 49 

58 51 
10.5 60 55 
10.3 34.8 59 50 
10.2 38.8 56 
8.6 40.0 52 46 

12.2 39.8 49 42 



TABELA 17 - Percentagens medias de umidade, pureza, germi 

na~~o sem e com H~S04 e vigor, em diversos pe 

riodos de armazenamento, em fun~~o da aplica
~~o do teste de Tukey a 51.. 

------------'---------------------------------------------
Determina~e:Jes! Periodos de Armazenamento 

(dias) 

-------------'---------------------------------------------

Umidade 

Pur-eza 

Germina~i!to: 

sem H.,so ... 

com H.,so ... 

Vigor 

360)30)(60=120)>180>240>270>300>0>330>150 

0>30>(60=360=330=300)>270 

(30=60)>0>240>(90=270=210=120)> 

)(180=300)>330>360>150 

0>30>(90=60) 

(0=60))(30=240=90)>(120=210=270)> 

(180=150)>(330=360) 

Legenda: > existe diferen~a significativa entre os 
periodos; = n~o existe diferen~a entre os 
periodos. 

aos 60 dias de armazenamento, (43,2; 40,6 e 39,91.), 

alertando para ajustes na metodologia pois este comporta-

menta n~o deveria ocorrer uma vez que as sementes estavam 

acondicionadas em sacos individuals desde o inicio do 

armazenamento. Como as sementes perderam peso em fun~~o da 

diminui~i!to da umidade e da taxa de respira~~o, supe:Jem-se 

que algumas espiguetas, com cariOpses em estadio inicial de 

desenvolvimento, foram separadas pelo ventilador como 

material mais I eve, impurezas, durante a execu~~o da 

analise de pureza. No periodo de 90 a 210 dias de 

armazenamento esta analise n~o foi realizada, justamente 

5 
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por supor que haveria uma estabilidade na percentagem de 

sementes 

sementes 

puras. Observa-se que de fato a percentagem de 

puras permaneceu estavel nos periodos: 60, 300, 

330 e 360 dias de armazenamento. 

0 comportamento natural do poder germinative ao 

longo do armazenamento deveria ser sempre decrescente, a 

menos que a causa de urn eventual aumento do percentual de 

germinac;i'!o esteja associada a dorm@ncia. As variac;~es fora 

desta tend~ncia decrescente, como ocorreu apos 150 dias de 

armazenamento, indicaram que houveram problemas de ajuste 

na medodologia da germinac;i'!o. De fato, aos 150 dias de 

armazenamento, a reduc;i'!o do percentual de germinac;1!o esteve 

relacionada com o grau de umidade das sementes. Neste 

periodo, 

sementes 

coincidindo com o m~s mais seco de 1990, junho, as 

perderam umidade por estarem em equilibria 

higrosc6pico com a umidade do ar. que a 

hidratac;i'!o brusca, das sementes que estavam com baixa 

umidade no inicio do teste de germinac;1!o, quando em contato 

com o papel substrata umido, tenha causado 0 rompimento 

fisico de celulas vitais. Colabora com esta hipotese, 0 

fato de que neste mesmo m~s, o teste de vigor ni'!o foi ti'!o 

talvez porque as sementes se encontravam em urn afetado, 

ambiente com umidade saturada, 1001., e puderam se hidratar 

gradativamente (Figura 10). 

Na Tabela 18, encontram-se OS desvios padreles 



TABELA 18 - Desvio padr~o dos resultados de umidade, pure
za, germina~~o sem e com acido sulfUrico e vi

gor, considerando todas as analises realizadas 
durante o armazenamento. 

Determina>=eJes ! Numero de ! Medias 
! Observa<;eJes ! 

1 Desvio Padr~o 

--------------------'-------------•----------•-------------. . . 

Umidade 264 10,28 3,21 

Pureza 168 39,54 4,14 

Germina<;~o sem H2S04 312 57,12 13,41 

Germina<;~o com H2S04 96 49,62 19,35 

Vigor 285 58,96 13,69 
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para cada determina>=~o, evidenciando o maior valor para o 

teste de germina<;~o com tratamento de acido sulfurico. 

Esta foi a raz~o pela qual decidiu-se paralizar esse teste 

aos 90 dias de armazenamento. 

Para os testes de germina>=~o sem acido sulfurico 

e de vigor, os desvios s~o semelhantes (Tabela 18). Este 

teste realizado conforme a ASSOCIATION OF OFFICIAL SEED 

ANALYSTS (1983), em caixas gerbox com 36 horas, n~o 

refletiu a antecipa<;~o dos efeitos decrescentes na 

qualidade fisiologica das sementes. Portanto o teste de 

vigor durante o armazenamento apresentou dados muito 

semelhantes aos do teste de germina<;~o, no mesmo perlodo. 

A Tabela 19 apresenta as correla>=eJes lineares 



TABELA 19 - Coeficiente de correla~~o linear 
medias anuais de umidade, pureza, 

sem e com· acido sulfurico e 

Determina<;:eles Germina<;:~o 

'-------------------' . . 

entre as 

germina<;:~o 

vigor. 

s/H,SO,. 'c!H,SO,. Vigor Umidade 

--------------!---------!---------!-------!-------------

Pureza 0.16 0.20 0.27 0.08 

Umidade 0.36 -0.02 0.17 

Vigor 0.79 0.49 

0.32 
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para as determina<;:eles de umidade, pureza, germina<;:~o, com e 

sem acido sulfurico, e de vigor para todo o periodo de 

armazenamento. Nota-se que n~o existe linear 

(r=0,32) entre as determina<;:eles de germina<;:~o com e sem 

acido sulfurico, evidenciando que as sementes n~o tin ham 

dorm~ncia. 

Tambem, entre os valores de umidade e germina-

considerando todos os periodos analisados durante o 

ar-mazenamento, linear foi bem menor (r=0,36) 

do que aquela verificada no periodo logo apOs a secagem, 

r=0,93 (Figura 1). De fato, observa-se na Figura 4, que as 

valores da umidade das sementes dos 

diversos processos logo ap6s a secagem, for am quase 

igualados aos 30 dias de armazenamento, entrando em 

equilibria higrosc6pico com a umidade do ar; 
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do tratamento controle, que atingiu a umidade de equilibria 

higrosc6pico aos 60 dias de armazenamento, mantendo sempre 

val ores de umidade urn pouco mais elevados, durante todo o 

periodo de armazenamento. 

Na pureza, n~o se observa correla~~o linear com 

nenhum outro parametro (label a 19), talvez pelo pouco 

nUmer-o de determina~ees desta variavel. Verifica-se ainda, 

que para os testes de germina~~o sem acido sulfurico e de 

vigor, existiu urn a 

confirmando, no caso, 

testes. 

correla~~o 

OS resultados 

linear de 

semelhantes 

r=0,76, 

desses 
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6. CONCLUSi'iiES 

6.1 Os processos de secagem de sementes de Brachiaria 

humidicola conduzidos em asfalto a sombra e ao sol, em 

concreto a sombra e ao sol e os controles sem secagem e 

secagem em estufa, tiveram influ~ncia no poder germinativo 

ap6s a secagem, em fun~~o dos niveis de umidade das 

sementes, obtidos pelos processos de secagem. 

6.2 As secagens realizadas 

resultaram em sementes de 

percentagens de germina~~o 

nos secadores 

Brachiaria 

e vigor, 

giratorios, 

humidicola com 

superiores aos 

promovidos pela secagem em asfalto e concreto, na maioria 

dos periodos observados. 

6.3 As secagens conduzidas ao so I , prejudicaram a 

qualidade das sementes de Brachiaria humidicola quanta as 

percentagens de germina~~o e vigor, em todos os 12 meses de 

armazenamento. 
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6.4 As sementes de Brachiaria humidicola secas sabre 

concreto e asfalto, 

ger-mina~~o e vigor 

n~o difer-ir-am quanta ao per-centual de 

ate os 120 dias de ar-mazenamento. Ap6s 

esse per-iodo, observou-se pequena super-ior-idade do 

per-centual 

asfalto. 

de gemina~~o e vigor das sementes secas sabre 

6.5 Os efeitos latentes, durante urn ano de armazenamento, 

causados pelos processos de sementes de 

Brachiaria 

imediatos, 

humidicola, for am 

secagem nas 

semelhantes aos efeitos 

ocor-r-idos logo apOs as secagens, quanta 

per-centuais de umidade, pur-eza, ger-mina~~o e vigor. 

6.6 As sementes de Brachiaria humidicola secas 

secador-es gir-at6r-ios, obtiver-am a maior media anual 

per-centual de sementes puras, em fun~~o das fr-a~eJes 

aos 

nos 

de 

de 

impur-ezas que for-am eliminadas atr-aves das telas do secador 

gir-ator-io, 

secagem. 

quando as sementes eram r-evolvidas durante a 

6.7 A metodologia utilizada no teste de vigor em sementes 

de Brachiaria humidicola, com 36 hor-as de per-man~ncia na 

cllmar-a climatica, most rou-se inadequada par n~o ter 

antecipado OS efeitos dec res centes na qualidade 

fisiologica, durante o per-iodo de ar-mazenamento. 
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6.8 Dentre os processes estudados de secagem sementes de 

Brachiaria humidicola, deve-se optar por aqueles realizados 

a sombra ou no secadar girat6rio, visando manter as 

qualidades fisiol6gicas das sementes. 
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9. ABSTRACT 

SUN AND SHADE DRYING EFFECTS ON PHYSIOLOGIC QUALITY OF 

Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick. SEEDS. 

Brac:hiar.ia humidicola seeds, were dried on pilot scale 

through sistems: rotary drier, above 

concr-ete, 

several drying 

above asphalt, dried at heat oven at 35 oc and 

control, without drying. Each drying 

were evaluated on: germination, vigour, 

treatment 

moisture 

effects 

content 

and purity, immediatily after drying, and monthly during a 

year of storage. The germination levels after drying in 

full sun condition, were 16,8% less than on shade drying 

sistems. There weren't difference between asphalt and 

concrete floors. The rotary drier sistem showed higher 

germination and vigour levels, without difference on 

radiation 

drying 

exposition. 

showed higher 

The control 

germination, 

treatment, without 

despite of 

occurence. A strong linear correlation was obtained 

fungi 

from 

after seed germination and moisture content 

drying operations for all treatments 

levels, just 

( r=0,93), with the 

exception to rotary driers. The seeds dried in rotary 



6~ 

drier-, showed advantages on purity and colouration. The 

performance during storage by twelve months, maintained the 

differences among treatments, on relation to physiologic 

quality 

drying. 

of the seeds, as occoured immediatily 

In the main conclusion, seed producers of Brachiaria 

after 

humidicola, should conduce its drying on shade o~ make use 

of this rotary drier, in order to achieve the best results. 



APENDICE 1: Homogeneiza~~o em betonei~a, de sementes de 
Brachiaria humidicola, antes e apos os p~oces

sos de secagem. 
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APeNDICE 3: Secagem de sementes de Brachiaria humidicola em 
secado~ gi~ato~io, ao sol. 
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AP~NDICE 4: Secagem de sementes de Brachiaria humidicola, 
sobre asfalto ao sol. 
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APENDICE 5: Secagem de sementes de Brachiaria humidicola, 
sobre concreto ao sol. 
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APfi!NDICE 6: Secagem de sementes de Brachiaria humidicola 
sobre concreto e em secador giratorio (fundo), 
a sombra. 
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AP~NDICE 7: Armazenamento das sementes de Brachiaria humidi
cola, secas sob diversos processes de secagem. 
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