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RESU!J!O 

Este trabalho f'oi conduzido com sementes de 

Brachiaria decumbens Stapf , visando obter dados sobre a 

influencia do teor de pureza flsica, da natureza das imp~ 

rezas presentes e do ambiente no comportamento destas se

mentes em armazenamento. As sementes utilizadas f'oram co

lhidas "do chao" e beneficiadas ate os val ore"; de 62, O%, 

72,8% e 83,0% de pureza f'lsica. A partir das sementes be 

nef'iciadas, procedeu-se o preparo dos cinco ·tratamentos 

estudados: T1. sementes benef'iciadas ate 62,0% de pureza 

flsica; T2. sementes benef'iciadas ate 72,8% de pureza fi-· 

si:ca misturad.as com aproximadamente 10% de seu 
~ 

peso de 

vermiculita, resultando em sementes com 60,6% de pureza 

f'isica; T3. sementes benef'iciadas ate 83,0% de pureza fi 

sica misturadas com aproximadamente 15% de 
A 

seu, ·peso de 

vermiculita, resultando em sementes com 65,9% de pureza 

rlsica; T4. sementes beneficiadas ate 83,0% de pureza fi-

sica misturadas com aproximadamente 15% .de seu peso de 

terra e palha, resultando em sementes com 68,4% de pureza 

fls:i:ca; T5. sementes beneficiadas ate 83,0% de pureza fi

sica. Os cinco tratamentos assim preparados foram acondi

cionados em sacos de papel mult:i:foliado de capacidade de 

2 wg e armazenadas nos tres ambientes: A1. camara subter

ranea com um:i:dade relativa controlada a 60% e temperatura 

ao rector de 222C; A2. barracao convencional ·, e A3. abrigo 

de estrutura de madeira, com cobertura plastica negra e 



cubas de agua sob 0 estrado em que dispos-se as sementes. 

Foram armazenadas tres repetic;;oes para cada tratamento em 

cada ambiente. Mensalmente, foram realizados testes de 

germinac;;ao, de tetrazolio, determinac;;ao do teor de umida

de e analise de pureza flsica. 0 armazenamento teve ini

cio em julho/87 e encerrou-se em fevereiro/88. Dos resul

tados obtidos pode-se concluir que: 

a. o tratamento T5, de maior valor de pureza flsica, man

teve os valores para germinac;;ao e tetrazolio em n:iveis 

elevados, em todos os tres ambientes de armazenamento. 

b. o tratamento Tl, de 62,0% de pureza flsica, em que nao 

houve adic;;ao de qualquer material, foi o que apresen

tou maior queda nos valores de germinac;;ao e tetrazolio 

c. o ambiente controlado, com 60% de umidade relativn e 

222C, foi o que propiciou os melhores resultados para 

o armazenamento de sementes de Brachiaria decumbens p~ 

ra os cinco tratamentos estudados. 

d. o ambiente A3, onde as condic;;oes de temperatura e umi

a dade relativa oscila ram mais acentuadamente, mostrou

se o menos adequado ao armazenamento 

e. o tratamento em que houve adic;;ao de 15% em peso de ver 

miculita, T3, apresentou valores superiores para ger

minac;;ao e tetrazolio a aqueles obtidos para o tratamen 

to T4, que apresentava 15% em peso de terra e palha. 
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I. INTRODU(IAO 

No Brasil, a pratica de se instalar pastagens 

cultivadas e recente e tern se difundido pela racionalid~ 

de que representa, uma vez que os pastas constituem insu 

mo basico para nossos rebanhos. 

A instala9ao de pastagens inicialmente se dava 

pela propaga9ao vegetativa. No entanto, face as dificul

dades que esse metoda apresenta aliado ao alto custo da 

mao-de-obra requerida e ainda a estudos comprovando a 

possibilidade de produ9ao de sementes, foi substituido 

pelo uso Go sementes. 

Dentre as gramineas forrageiras utilizadas na 

forma9ao de pastagens, destacam-se as ..... do· genera 

Brachiaria, cujas caracteristicas agronomicas permitiram 

a instala9ao de pastagens em solos de cerrado do Brasil 

Central, expandindo a fronteira agricoJq nacional. 

A especie Brachiaria decumbens, originaria de 

Uganda, Continente Africano, se destaca pelo seu alto P£ 

tencial produtivo, refletido nos elevados ganhos de peso 

de animais. 

Apesar de ser insumo basico para a pecuaria na 

cional, as sementes de especies forrageiras apresentam :,t. 

rna serie de dificuldades, seja em SUa produ9a0, seja em 

seu manuseio e utiliza9ao. Tais dificuldades sao relati

vas a caracteristicas intrinsecas dessas especies e .ne 

cessitam de estudos que permitam viabiolizar ainda 
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: mais o seu uso. 

Tendo em vista tais dificuldades, foi conduzido 

o presente trabalho, a fim de propiciar subs:idio cientif~:. 

co relativo ao armazenamento de sementes de Brachiaria 

decumbens. 

Este trabalho avaliou o comportamento das semen 

tes colhidas ''do chio'', beneficiadas com distintos graus 

de pureza risica, misturadas com "impurezas" diversas, e 

posteriormente arrnazenadas ern tres diferentes ambien 

tes por sete rneses. 

Foram considerados para analise das sementes as 

variaveis umidade, germina<;;io, viabilidade (teste de te

traz6lio) e pureza tis±ca. 



2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

A umidade relativa e a temperatura do ambiente 

de armazenamento sao os fatores mais importantes que afe 

tam a conserva9ao da qualidade das sementes. De acordo 

com JAMES (1967), a conserva9ao das sementes e mais difl

cil em climas quentes e umidos do que em areas de tempe

raturas moderadas e umidades relativas baixas. Segundo 

DELOUCHE et alii (1973), destes dois fatores a umidade re 

lativa tern maior importancia para a preserva9ao da via 

bilidade das sementes armazenadas. 

Segundo CARVALHO & NAKAGAWA (1980), existem ' va 

rios fatores que influem sobre a conserva9a0 das semen 

tes. Os autores c.itam esses fatores como sendo a qualida-

de inicial da semente, que depende do vigor da planta 

mae, das condi90es Climaticas durante a matura9a0 da Se

mente, do grau de matura9ao no memento da colheita, do 

grau de danos mecanicos e da secagem da semente para ob 

ter o teor de umidade adequado e as caracterlsticas do am 

biente de armazenamento, que depende da umidade relativa 

do ar ou do teor de umidade da semente, da temperatura do 

ar ambiente, da a9ao dos fungos e dos insetos durante o 

armazenamento e do tipo de embalagem utilizada. 

As sementes absorvem ou perdem umidade para a 

atmosfera ate que a pressao de vapor d'agua na semen 

te e na atmosfera entrem em equilibria. Este equilibrio, 

dito higroscopico, de uma semente a uma dada umidade rela 



tiva, decresce lentamente com o aumento da temperatura e 

aumenta levemente com o aumento da detc>riora<;;ao da semen 

te (DELOUCHE, 1968). 

Para BARTON (1943 e 1953) as sementes armazena

das sob condi<;;oes de flutuagao de umidade, podem perder a 

viabilidade mais rapidamente do que as sementes armazena 

das sob condi<;;oes de umidade constante. HODNETT (1958), 

observou que embora se tenha realizado muitos trabalhos 

com gramineas forrageiras, nao se conhecia as condi<;;oes ~ 

dequadas de umidade para assegurar urn armazenamento cor 

reto. 

ROBERTS (1973) por sua vez considerou que nao 

existem evidencias de que mudan<_;as nas condi<;oes ambien 

tenham algum efeito deleterio na viabilidade e que 

nao existe uma razao teorica para se supor que a mudaw.;a 

por si so possa ser prejudicial, a nao ser, que ocorrarn 

altera<;;oes muito rapidas no conteudo de umidade das semen 

tes. 

DELOUCHE et ~ (1973), referindo-se a conser

va<;;ao de sementes em regioes tropicais e subtropicais, re 

comendam as seguintes condi<;;oes para a manuten<;;ao da ge£ 

mina<;ao e vigor de sementes oleaginosas com 8% de umidade 

e de sementes de cereais com 13% de umidade: para o arma

zenamento a curto prazo (9 meses) a soma dos valores da 

temperatura (2C) e umidade relativa (%) nao deve ultrapa~ 

sar a 80; para 0 armazenamento a medio prazo 

essa soma nao deve ultrapassar'a 70 e, finalmente, para 

o armazenamento a longo prazo (cinco a 15 anos) a soma 

nao deve ser superior a 45. :.BASS (1975) e· ::NAKAMURA 

(1975) comprovaram a validade dessas recomenda<;;oes em 

seus trabalhos com arm~zenamento de sementes. 



POPINIGIS (1975), referindo-se ~ influ~ncia das 

condigoes de armazenamento sobre a qualidade fisiologica 

das sementes citou a qualidade inicial das sementes, o to 

or de umidade das sementes, a temperatura do ambiente c 

a interagao entre teor de umidade, temperatura e emb£11 '' 

gem como fatores que atuam sobre as sementes no ' armazem. 

0 autor salientou que 0 teor de umidade, que e fun<;;ao da 

umidade relativa do ar e a temperatura ' e 0 mais irnpo_£ 

tante para a manutengao da qualidade das sementes. 

CHING et alii (1959) em seu trabalho concluiu 

que o processo de deterioragao das sementes de trevo-en 

' carnado (Trifolium incarnatum) e azevem-perene (Loliurn 

perenne) ocorreu em tres estadios distintos: redugao do 

poder germinative, aparecimento de plantulas anormais e 

impossibilidade de desenvolvimento. 0 declinio da viabili 

dade das sementes, devido ao elevado teor de umidade e al 

ta temperatura, pode ser evitado pelo 

condi<;;oes de armazenamento. 

melhoramento das 

HAFENRICHTER et alii (1965), verificaram que as 

condigoes de armazenamento tern uma forte influencia no P£ 

riodo de tempo em que as sementes retem sua viabilidadc e 

que a umidade relativa tem uma influencia maior que a te!.:! 

peratura. Sementes de 21 especies apresentaram germina<;;ao 

superior ~ 70% quando armazenadas de oito a 14 anos em 

condigoes de frio semi-umido. Em contraste, sornente seis 

especies de gramineas germinaram acima de 70% quando ar

mazenadas onde 0 clima era umido. 

CANODE (1965) estudou o comportamento de serneu 

tes de seis especies forrageiras: Agropyrum intermedium 

(triguinho-rnedio); Dactylis glornerata(capim-dos-pomares); 

Phleurn pratense (timoteo); Bromus inermis (capim-cevacli-



nha); Arrehenatherum elatius (aveia-perene) e Alopecurus 

pratensis (rabo-de-raposa), quando submetidas a cinco a 

nos de armazenamento, sob tr~s dife~entes temperaturas 

-( 5, 10 15 e 212C). Todas as especies nao apresentaram 

redw;;ao na germina<;:ao quando mantidas a 52c. Phleurn 

pratense e ft,rrhenatherum elatius tiveram a mesma germina

<;:ao apos cinco anos, independentemente da condi<;:ao de arm~ 

zenamento. Dactylis glomerata e Alopecurus pratensis 

-nao perderam o poder germinative quando armazenadas a 212C 

mas isto ocorreu sob a temperatura intermediaria. As se-

mentes de Bromus inermis e Agropyrum intermedium tiveram 

sua germinagao reduzida quando armazenadas a 10-15 e 212c. 

Continuando o experimento, CANODE (1972), verificou que 

apos 10 anos de armazenamento a 52C, somente as semen-tes 

de Dactylis glomerata e Bromus inermis tiveram uma pequena 

redugao na germinagao. 

KNOWLES (1967) observou que sementes de 

Agropyrum cristatum (triguinho-crestado), A. intermedi.um 

e Bromus inermis armazenadas em camara fria, a -182C por 

seis meses, mantiveram seu poder germinative praticamente 

inalterado. 

Trabalhando com lotes de sementes de 

maximum (capim-coloniao), PEEL & PRODONOFF (1971) 

Panicum 

mostra 

ram que apos tres meses de armazenamento em ambiente fech~ 

do, a germina<;:ao das sementes foi superior a germinagao 

encontrada em sementes armazenadas em ambiente aberto. Es 

se decllnio da viabilidade das sementes em ambiente aberto 

continuou apos subsequentes periodo:o. de armazenamento. As 

sim, apos 11 meses a germinagao das sementes atingiu vale

res iguais ou inferiores a da germina<;:ao obtida antes do 

armazenamento. 
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SMITH (1974) observou que a porcentagem de geE 

minat;;ao de sementes recem-colhidas de Panicum maximum (c!!!: 

pim-guine) que era de 1% aumentou para 24%, quando armaze 

A A { 

nadas em camara seca durante o per~odo de um ano. SfUTH 

(1979) utilizando sementes da mesma especie, constatou 

que o armazenamento por sete meses a 102C retardou o desa 

parecimento do fen;meno de dorm~nciu quando comparado com 

o armazenamento a 222C. 

HARTY (1980) relatou o emprego, com sucesso, do 

ar condicionado em urn local quente e umido, 
. 

proximo 

Mackay (Queensland, australia), que se constitui numa al 

ternativa de baixo custo para o prolongamento da longevi

dade das sementes de pastagens. 

OLIVEIRA & MASTROCOLA (1984) trabalhando com s.:::_ 

mentes de cinco especies de gramineas forrageiras tropic£ 

is, entre elas a Brachiaria decumbens, arrnazenaram as se 

mentes em sacos de papel, em uma sala que era mantida du 

rante o dia a 222C com o uso de ar condicionado. Observa 

ram, ainda, que nao houve perdas significativas do poder 

germinative das sementes de Brachiaria decumbens ate 17 

' meses apos a colheita. Ncsse mesmo trabalho, os autores 

concluiram que as sementes de B. decumbens escarificadas 

com acido sulfurico concentrado apre:;entaram uma germina

t;;ao significativamer.te superior aquelas nao escarificadas 

durante todo o periodo de 17 meses. 

CONDE (1982) armazenou, em condit;;oes arnbientais 

de Goiania, sementes de jaragua e coloniao por 16 meses e 

de braquiaria IPEAN por 12 rneses em sacos de tela de alg:::_ 

dao e constatou que para o jaragua, as sementes apresenta 

ram otima qualidade durante OS 16 meses. Enquanto que pa_ 

ra os demais capins a qualidade das sementes mostrou sig-
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nificativa queda a partir do oitavo mes de armazenamento. 

SIMAO NETO & JONES (1986) trabalharam corn semen 

tes de duas gramineas forrageiras (Brachiaria decumbens c 

Axoponus affinis) ,e de duas leguminosas 

semipilosum cv. Safari e Stylosanthes scabra 

(Trifolium 

cv. Sec a), 

num trabalho original, onde as sementes foram armazenadas 

dentro de sacos plasticos em mistura com fezes 'bovlnas 

por 0, 1, 7 e 21 dias, a temperatura constante de 10•C e 

352C, e temperatura alternando de 10-352C (simulando flu 

tua9oes diarias). Os periodos prolongados de armazenamen

to e as temperaturas mais altas diminuiram sensivelmente 

a viabilidade das sementes das gramineas e das sementcs 

nao duras de leguminosas, mas tiveram pouco efeito sobre 

as sementes duras de leguminosas. Os autores objeti varar1 

analisar o efeito deste tratamento, em face das possibil~ 

dades que tal proc&dimento tr•ria, tal como a dissemina-

9UO de sementes pelos animais. 

SILCOCK (1971) observou o efeito da temperatura 

de secagem sobre a conserva9ao de sementes de Setaria 

sphacelata. Em seu trabalho, a viabilidade das sernentes 

caiu sensivelmente com temperaturas de secagem cle 70 e 

' 80•C e praticamente se manteve nas sementes secas as tern 
, 

peraturas de 30, 40, 46 e 612C. No er;tanto, apos urn ano 

de armazenamento, houve uma queda marcante na germina9ao 

das sementes de todos os tratamentos, especialmente na 

temperatura de 80•c. 

Segundo GARCIA (1980), a matura9ao das sementcs 

e urn parametro dos mais significativos para a obtcn<;:ao de 

material de boa qualidade e, consequentemente, para se 

conseguir urn armazenamento mais eficiente. Uma colhcita 

realizada antes do memento oportuno pode implicar em pe~ 



das, tanto na qualidade como na quantidade, e atrasando-

a pode-se ter outras perdas, principalmente aquelas rcla

cionadas com a interagao da temperatura e umidade, a pe£ 

manencia das sementes no campo apos sua maturagao impllca 

em deterioragao ou perda de vigor. 

CONDE & GARCIA (1984) afirmam que o grau de ma

turagao das sementes e urn parametro dos mais significati

vos para a obtengao de material de boa qualidade e, con 

sequentemente, para se conseguir urn armazenamento mais e-

ficiente. 

' 2 
CONDE & GARCIA (1985) observaram que sementes 

de capim-coloniao (Panicum maximum) colhidas na fase de 

maturagao fisiologica apresentaram.maior potencial de ar 

mazenamento e nao apresentaram dormencia. 

' . 
CONDE & GARCIA (1985), analisan.dac lotes de se 

mentes de Brachiaria decumbens, quanto a epoca de colhei

ta e armazenadas em condigoes ambientais, observaram que 

as sementes colhidas no estadio de melhor qualidade fisi

ologica comportaram-se melhor durante o armazenamento. 0£ 

servaram ainda, no mesmo trabalho, que as sementes de bra 

quiaria apresentaram dormencia em qu::>lquer uma das epocas 

de colheita, superando naturalmente a dormencia pelo ar-

mazenamento. 

OLIVEIRA & MASTROCOLA (1980) observaram em seu 

trabalho, que a melhor epoca para colheita de sementes de 

Brachiaria decumbens se situa entre a 4i e 51 semanas a

pas o inicio da emissao das tnflorescencias. 

McALLISTER (1943), estudando os efeitos da matu 

ragao sobre a longevidade das sementes de algumas gramin~ 

as forrageiras, verificou que as sementes colhidas nos es 

tadios adequados de maturagao apresentavarn viabilidade e 



longevidade superiores a aquelas colhidas precocemente. 

SARROCA et alii (1980) observaram o comportame~ 

to das sementes de Panicum maximum armazenadas em condi 

90es ambientais e em camara fria (1G2C), considerando du 

'1S colheitas, abril e outubro, concluiram que a temperat.!:': 

ra baixa resultou na manuten9ao da viabilidade por urn tc~ 

po mais prolongado. Observaram ainda, diferen9as no com-

portamento entre as sementes colhidas em abril e outubro. 

0 vigor das sementes no inicio do armazenamento 

e outro fator de grande importancia, pois afeta diretamcn 

t~ o potencial de conserva9ao. Assim, lotes de sementes 

vigorosas geralmente mantem sua qualidade fisiologica du 

rante urn longo periodo de tempo. 

De urn modo geral, as curvas de declinio no vi 

gor e na viabilidade de urn lote de sementes, em rela9ao 

ao tempo, se comportam de maneira distinta. A viabilidade 

inicialmente decresce de maneira lenta, seguida por um de 

cllnio acentuado e, finalmente, de uma nova perda grad.!:'; 

al. A perda de vigor da semente em geral e mais rapida do 

que a perda de viabilidade, precedendo-a no tempo, segun

do DELOUCHE & CALDWELL (1960). 0 vigore a viabilidade dn 

semente nem sempre podem ser diferenciados em estudos so 

bre armazenamento, especialmente em lotes de sementes que 

estao se deteriorando rapidamente (JUSTICE & BASS, 1978). 

Segundo FERGUSON (1981), a viabilidade de semen 

tes de Andropogon gayanus e maior em sementes jovens, es 

tando a viabilidade de sementes velhas relacionada com su 

as condi9oes de armazenamento. Quando adequadamente arma

zenadas, as sementes devem manter por dois anos o valor 

de 40% para sua viabilidade. 0 mesmo autor, relata que S.£ 

mentes com menos de quatro meses de armazenamento aprese~ 
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tam baixa germina~ao pela ocorrencia de dormencia. 

GROF (1968) em seu estudo acerca de viabilidade 

de sementes de Brachiaria decumbens, mostrou que a porce~ 

tagem de germina~ao das sementes aumentou com o tempo de 

armazenamento e que era menor em sementes reeem-colhidas 

do que naquelas armazenadas·por dez meses, mesmo quando 

' as sementes eram escarificadas por c:tuinze minutos.' com a-

eido sulf~rico concentrado, antes de serem semeadas. Ain 

da segundo o mesmo autor, a baixa germina~ao seria devida 

' a impermeabilidade das palhas que revestem a semente. 

WHITE!MN & MENDRA ( 1982) , em seu trabalho com 

Brachiaria decumbens cv. Basilisk, observaram uma germin~ 

gao maxima de sementes inteiras (com suas pall1as) da or

dem de 40 a 55% aos doze meses da colheita. Posterior ar 

mazenamento ate quatro anos e meio foi acompanl1ado de flu 

tuagoes, mas nao de aumento de germinagao. Observaram OS 

autores evidencia de que as condi~oes de armazenamento P£ 

dem influenciar a perda de dormencia, uma vez que semen

tes armazenadas em condigoes ambientais por dez meses, na 

primeira serie de experimentos, tiveram uma germinagao de 

sementes inteiras na ordem de 6-8%, enquanto o potencial 

de germinagao era de 97% (determinado com sementes des

providas de glumas, lema e palea). Scmentes armazenadas a 

102C e 29% de umidade relativa atingiram 55% de germina

gao das sementes inteiras na mesma ocasiao. 

Apesar de sua importancia, foram encontrados na 

literatura poucos trabalhos·de pesquisa sobre a conserva

<;ao de sementes de gram:l.neas forrageiras que inclu:l.ssem a 

avaliagao do vigor. 

Com sementes recem-coll1idas de capim-coloniao, 

Panicum maximum, MEJIA et alii (1978), determinaram a vc 



locidade de germina<;;ao de urn lote armazenado em uma sala 

fechada, com ventila<;;ao. As determina<;;oes ~f'oram .fei tns 

aos 15, 45, 75 e 105 dias apos o inicio do armazenamento. 

-Os autores verificaram que nao houve diferen<;;a entre as 

duas primeiras avalia<;;oes e que a partir dos 45 dias, o

correu urn aumento na velocidade de germina<;;ao ate a ulti 

rna avalia<;;ao. 
, 

Outro aspecto a ser considerado, porem pouco cs 

tudado, e 0 que trata das rela<;;oes entre pureza risica e 

germina<;;ao. BIRCH (1964) constatou que a porcentagem de 

germina<;;ao aumentou proporcionalemnte a pureza em tres 

cultivares de capim-de-Rhodes (Chloris gayana), enquanto 

para capim-gordura (Melinis minutiflora) 

(Setaria sphacelata) a rela<;;ao mostrou-se 

e setaria 

curviline::lr, 

onde a porcentagem de germina<;;ao nao aumentou alem de urn 

certo nivel de pureza. 

COSTA (1979), trabalhando com sementes de capi~ 

coloniao, encontrou correla<;;ao positiva e significativa 

do p;so hectolitrico com o p;so de mil sementes e com a 

pureza risica. A associa<;;ao do peso volumetrico com a ge_E: 

mina<;;ao nao foi consistente, e com a umidade foi inversa 

e significativa, apesar de pouco explicativa. 

CLARK (1982) trabalhando com sementes de gram~ 

rabo-de-cao (Cynosurus cristatus) nao encontrou correla

<;;ao entre peso de mil sementes e vigor. 

Com rela<;;ao a associa<;;ao do peso de mil semen 

tes como vigor da semente, ~ode-se salientar as pesqu! 

sas de TOSSEL (1960) com Bromus inernis, de KITTOCK 

PATTERSON (1962) com dez especies e cultivares de grarnin:::_ 

as forrageiras, de LAWRENCE (1963) com Elyrnus junceus(ce!l 

teio-silvestre-da Russia), de GREEN & HANSEN (1969) tra-
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balhando com cinco especies de gramineas forrageiras, en

tre as quais Panicum virgatum. Estes autores encontrara;;, 

correla;~es estreitas e positivas do p~so de mil sementes 

com a emerg~ncia, germina;ao total, velocidade de gcrmin_§l; 

;ao, velocidade de emerg~ncia, dcsenvolvimcnto de pl~ltu

las e pureza fisica dos lotes de sementes. 

ANDRADE et alii (1983) em seu trabalho sobrc " 

avalia;ao de produ;ao de sementes de gramineas :forrage2:_ 

ras na regiao dos cerrados, observaram que nas sementes 

de Braehiaria humidicola, B. deeumbens e Panicum maximum 

houve aumento no p~so das sementes ao longo de tres anos 

de produ;ao de sementes de uma mesma area. 

Pode-se constatar pela literatura apresentada 

que 0 numero de trabalhos encontrados sobre 0 armazenamen 

to de sementes de gramineas forrageiras e escasso, 

ralmente apresenta apenas alguns dos testes conhecidos P.§': 

ra a avalia;ao da qualidade fisiologica das sementes. Um 

outro grave fator, e que a maioria destes trabalhos foram 

conduzidos com especies de clima temperado, apresentando 

portanto condi;~es bastante distintas das nossas 

;~es ambientais. 

condi-



3. MATERIAL E METODOS 

\;oes: 

0 trabalho foi composto das seguintes opera-

1, Obten9ao das sementes 

2. Beneficiamento das sementes 

3. Prepare dos diferentes lotes que constitu!-

ram os tratamentos 

4. Armazenamento 

5. Atribui9ao de nomenclatura 

6. Amostragens 

7. Analises de laboratorio 

8. Analise dos dados 

-A seguir sao descri tas cada uma das oper~ 

-9oes citadas. 

1. Obten9ao das Sementes 

As sementes de Brachiaria decumbens utilizadas 

no trabalho foram obtidas de urn campo de produ9ao de semen 

tes, localizado na regiao de Ribeirao Preto, SP no peri-

octo maio/junho de 1987. 

As sementes foram colhidas "do chao", utilizando 

se 0 metodo de colheita denominado "varredura". ' Neste me-

todo de colheita procede-se o corte da parte ' aerea c!as 

plantas, urn certo periodo de tempo apos a produ9ao e queda 

das sementes. Sucedendo ao corte, tem-se a retirada da 
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materia vegetal, sendo efetuada a seguir a "varredura", 

operagao na qual todo o material da superflcie do chao ' e 

-coletado, formando-se grandes pilhas, as quais sao a sc 

guir convenientemente processadas para a eliminagao de 

parte das impurezas. A elimina9ao das impurezas 

com o emprego de peneiroes, "in locu". 

se faz 

No presente caso, esta etapa do processamento, 

tambem denominada de beneficiamento, proporcionou semcn

tes com urn valor de 20% de pureza flsica. 

Posteriormente, as sementes, embal.adas em sacos 

de juta, foram transportadas ate a unidade de benefici-

amento, localizada nas imedia9oes de Ribeirao Preto, SP. 

2. Beneficiamento das Sementes 

0 lote dc·sementes foi submetido ao benefici-

amento, ao chegar 'na Unidade de Beneficiamento de Semen-

tes de propriedade da firma NATERRA, localizada na Rodovi 

a Anhanguera, Km 312, imedia9oes de Ribeirao Preto, SP. 

2.1. Equipamentos Utilizados 

Os equipamentos utilizados no beneficiamento 

das sementes foram: 

-peneirao •. de·marca Gelio, apresentando sua rna

ior dimensao de cinco metros. A peneira superi 

or apresentava malha com furos de 5,0 mm de di 

ametro e a inferior de 1,5 mm; 

-maquina de ventiladores e peneiras, igualmente 

da marca Gelio, na qual a peneira superior~ 

presentava ma1ha com furos de 5,0 mm de diame-

tro e a inferior de 1,5 mm. 
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2.2. Procedimento 

Primeiramente, o lote de sementes foi submetido 

ao peneirao, no qual sofreu duas opcragoes sucessivas. 

' ' A seguir, submeteu-se as sementes a maquina de 

ventiladores e peneiras, atraves da qual as sementes pas

saram sucessivas vezes ate atingirem o valor de 62,0% de 

pureza fisica. 

-Interrompeu-se a operagao para retirar 15 Kg de 

sementes, que foram acondicionadas em urn saco grande de 

papel multifoliado, para posterior utilizagao. 

Novamente, submeteu-se as sementes, por sucessi 

vas vezes, ao benefic~amento na maquina de vent:i;l:adores e 

peneiras, ate alcangarem o valor de 72,8% de pureza fisi

ca. Houve nova interrup<:;ao para retirada de outros 15 Kg 

de sementes, que tambem foram acondicionadas em urn saco 

grande de papel multifoliado e reservadas para serem uti

lizadas posteriormente. 

Apos esta breve interrupgao, as sementes foram 

novamente subrnetidas ao beneficiamer.to na maquina de ven

tiladores e peneiras, por sucessivas vezes, ate alcanga

rern o valor de 83,0% de pureza flsica. Resultaram no fi-

nal 45 Kg de sernentes que foram recolhidas ern sacos de p~ 

pel rnultifoliado ate posterior utiliza<:;ao. 

3. Prepare dos diferentes tratamentos 

3.1. Procedirnento 

Efetuou-se o prepare dos cinco tratarnentos que 

se diferenciararn no teor de pureza fisica das sernentes, e 
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na composigao das impurezas, conforme demonstra o Qua-

dro I. 

-Aos tratamentos denominados T1 e T5, nao foram 

adicionadas impurezas, ambos permaneceram com o tecr de 

pureza fisica obtido no beneficiamento das sementes, res

pectivamente 62,0% e 83,0%. 

Para a obtengao de T2, tomou-se 14 J:g das seme!_l; 

tes beneficiadas at~ o teor de 72,8% de pureza fisica, e 

adicionou-se aproximadamente 10% desse peso de vermiculi

ta. Desta mistura resultou um material com 60,6% de pure

za"fisica. 

0 tratrunento T3 foi obtido a partir je 14 Kg 

das sementes beneficiadas at~ 83, O% .de pureza fisica, 

quais adicionou-se aproximadamente 15% desse peso de 

miculita. 0 material resultante apresentou 65,9% de 

za fisica. 

' as 

ver 

pur:::_ 

0 tratamento T4 foi obtido da mistura de 14 Kg 

das sementes beneficiadas at~ 83,0% de pureza fisica com 

aproximadamente 15% desse peso de impurezas comumente en

contradas em campo, tais como terra e palha. 0 teor de p~ 

reza fisica resultante dessa mistura foi de 68,4%. 

0 Quadro I sintetiza os dados dos tratamentos o 

btidos e seus respeetivos teores de umidade. 

3.2. Aeondicionamento 

Apos o prepare dos tratamentos, efetuou-se o 

acondicionamento em sacos de papel multifoliado com capa

cidade maxima de 2 Kg. 

Para cada tratamento, foram preparados nove sa 

cos de 1,5 Kg de sementes cada. 



Quadro I. Preparo dos cinco tratamentos das sementes de Brachiaria decumbens indi 

cando a percentagem de pureza fisica inicial e final, a quantidade de 

impurezas adicionadas, como vermiculita e terra mais palha, e a perce£1. 

tagem inicial de umidade. 

Tratamento Tl T2 T3 T4 T5 

Pureza Fisica Inicial 62,0% 72,8% 83,0% 83,0% 83,0% 

Impurezas Adicionadas 

Vermiculita - I 
=lO~a ~15% 

Terra mais Palha ;15% 

Pureza Fisica Final 62,0% 60,6% 65,9% 
1

68 '4% 83,0% 

Umidade Inicial 10,5% 10,0% 10,2% 10,1% 10,0% 

r··" 
<: .. ; 



4. Armazenamento 

4.1. Ambientes de Armazenamento 

As sementes foram armazenadas por sete meses em 

tres diferentes ambientes, a saber: 

4.1.1. Ambiente 1 (Al) 

Camara subterranea com controle da u-

midade relativa do ar ao nivel de 60%, resultando em uma 

temperatura so rector de 222C. Localizada em Cravinhos,SP, 

no Km 286 da Rodovia Anhanguera, de propriedade da firma 

CONTIBRASIL. 

4.1.2. Ambiente 2 (A2) 

Barracao convencional, com cobertura 

de telhas ceramicas, piso de terra batida, fechamento la

teral parcial ate meia altura. Localizc.do no Km 312 da Ro 

dovia Anhanguera, no municipio de Ribeirao Preto, SP, de 

propriedade da firma NATERRA. 

4.1.3. Ambiente 3 (A3) 

Abrigo com cobertura plastica negra, 

apoiada sobre uma estrutura de madeira, de dimensoes em 

planta de 1,5m X 2,0m e de altura livre de 2,0m. 

A altura de 1,20m do piso, colocou-

se urn estrado de madeira sobre o qual foram colocadas du

as cubas plasticas retangulares contendo agua. 20 em aci 

rna deste estrado colocou-se urn segundo, para armazenar o'' 

sacos de sementes. 

Este abrigo foi deixado ao tempo, ao 

lado do barracao convencional. 



4.2. Numero de Rcpetigoes por Ambicnte de 

Armazenamento 

Foram armazenados tres sacos de scmentcs de ca 

da tratamento nos tres ambicntes. Totalizando 15 sacos de 

scmentes por local de armazenamento. 

5. Atribuigio de rlomenclatura 

Cada saco de papel foi assinalado com a denomi

nagao Ai T j Rk, onde i indicava o ambiente ( 1, 2 ou 3) , j 

o tratamento (1, 2, 3, 4 ou 5) e k a repetigao(1, 2 ou 3). 

6. Amostragens 

~ 

A cada mes de armazenamcnto efetuou-sc a amos 

tragem dos cinco tratamentos nos tres ambientes de armaze 

namento. 

Na definigio da repetigao a ser amostrada, uti 

lizou-se uma tabela de nurneros (Random Digits). Usou-se o 

ultimo numero da coluna escolhida, desprezando-sc algari~ 

mos superiores a 6, inclusive 0 z~ro. Assim, OS numcros 1 

e 4 referiam-se a repctigao 1; 2 e 5 referiam-se a repetl_ 

gao 2, e, finalmente, OS algarismos 3 e 6 a repetigao 3. 

A quantidade de sementes retiradas por saco era 

de aproximadamente 120 gramas. Para a amostragem utilizou 

se uma espatula de cabo longo, a qual · permitia retirar 

porgoes homogeneas de sementes dos sacos. Essas por9oes e 

ram coletadas em urn saco de papel grosr~o, devidamcnte :.i 

dentificado, ate a quantidade dcsejada. A sequencia de a

mostragem era ambicnte 1, 2 e 3. 



As amostras de sementes ernm colocadas em uma 

caixa de isopor, que por sua vez era colocada numa parte 

sem insolagao, dentro do automovel e rapidamente transpo£ 

tadas para o Laboratorio de Analises de Sementes, ondc as 

analises eram efetuadas sem demora. 

7. Analise das Sementes 

Mensalmente, as amostras de sementes rcceofdas- ~ 

no laboratorio sofriam as seguintes avaliagoes: 

- analise de pureza fisica 

- teste de gerrninagao 

- deterrninagao do teor de umidade 

- teste bioquimico de viabilidade 

Todos realizados conforme as "Regras para Anali 

ses de Sementes" (BRASIL, 1980). 

7.1. Analise de Pureza Fisica 

As amostras medias de 120 gramas, eram rcduzi

das por meio de urn divisor de solos, para a obtengao da a 

mostra de trabalho e posterior analise de pureza. 

o peso minima da amostra de trabalho para semen 

tes de Brachiaria decumbens e de seis gramas e a redw;;ao 

da amostra media se dava ate a obtengao do peso exato ou 

ligeiramente superior. 

Para facilitar a separagao dos tres compone.!_l; 

tes, sementes puras, outras sementes e material inerte, u 

tilizou-se o ventilador de sementes "South Dakota" com a 

bertura 8. Apos a separagao fazia-se a pesagem e o calcu

lo dos componentes. 



7.2. Teste de Germinagao 

As sementes utilizadas nos testes de germinagao 

erarn provenientes da porgao "semente pura" obtida na ' ana 

lise de pureza. 

Para a metodologia do teste de germina9ao foi 

considerada a Portaria n2 001 do LANARV (Laboratorio Naci 

onal de Referencia Vegetal). De acordo com essa portaria, 

em .. caso de. dormenc:l:a, <;ts sementes' de· Brachiaria decumbens 

devem ser tratadas com H
2
so

4 
concentrado por 15 minutes e 

o substrata deve ser umedecido com uma solugao de 0,2% de 

As sementes foram colocadas em urn becker corn 

H
2
so

4 
concentrado por 15 minutes. Apos esse periocto, as 

sementes foram despejadas em uma peneira, para escorrer o 

acido, e em seguida lavadas em agua Corrente para elimi

nar completamente OS res:f.duos do acido. As sementes lava

das foram espalhadas sobre urn papel pa;'a que secassem e 

facilitasse a semeadura. Utilizou-se quatro repetig~es de 

100 sementes que foram semeadas sobre papel umedecido com 

0,2% de KN0
3

, ern caixas plasticas (gerbox) e colocadas da 

temperatura alternada de 20-352C, no germinador CASP - rno 

delo G-40, corn presenga de luz na temperatura mais alta e 

por 21 dias. 

' Sete dias apos a semeadura efetucu-se a primei-

ra contagem, retirando-se apenas as plantulas normals, e 

a ultima contagem apos 21 dias. Nesta contagem eram avali 
. -

-adas as plantulas normais e as sementes 

as firmes e as mortas. 

nao . germinad<Js, 

Em seguida fazia-se a media das quatro repet_;i;_ 

goes e verificava-se se as mesmas estavam dentro dos limi 



tes de tolerancia estabelecidas pelas "Regras para Anali

ses de Sementes" (BRASIL, 1980). 

7. 3. Determina<:;ao do Teor de Urnidade 

Para determinar o teor de umidade foram utiliza 

das duas repeti<:;oes de aproximadamente 10 gramas. As se

mentes foram acondicionadas em capsulas de aluminio, pr~ 

viamente taradas e identificadas, pesadas e colocadas na 

estufa de secagem, marca FANEM rnodelo 315 SE, regulada a 

105=C + 3RC, por 24 horas (BRASIL, 1980). 

Apes 24 horas, as capsu1as foram retiradas da 

estufa, colocadas a esfriar em dessecador e depois pesa

das corn quatro casas decimais. Em seguida fazia-se OS cal 

culos. 

7.4. Teste Bioquimico de Viabilidade 

0 teste bioqulmico de viabilidade (T4) foi re

alizado com urna solu<:;ao 0,2% de sa; de tetrazolio, pr~ 

parada conforrne as "Regras para Analises de Sementes" 

(BRASIL, 1980). Utilizou-se quatro repeti<:;oes de 100 se

mentes, provenientes da por<:;ao "semente pura" obtida da a 

nalise de pureza. 

As sementes eram pre-acondicionadas em agua por 

14 horas e com urn bisturi eram seccionadas no sentido 

longitudinal, mergulhando-se. uma metade na solu<:;ao de te

trazolio e descartando-se a outra. Apes essa opera<:;ao, o 

becker contendo a solu<:;ao 0,2% de tetrazolio com as semen 

tes era colocado na estufa a 302C, no escuro, por 3 horas 

Passado esse tempo, escoava-se a solu<:;ao e lavava-se as 
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' sementes em agua corrente, para em seguida avaliar cad a 

semente em viavel ou nao viavel, com base na colorac;;ao a

presentada. 0 resultado foi a m~dia das quatro repetic;;5cs 

apos verificar que as mesmas estavam dentro c'os limi tes 

de tolerancia estabelecidos pelas "Regras pera Analiscs 

de Sementes" (BRASIL, 1980). 

8. Analise dos Dados 

Obteve-se mensalmente dados acgrca das variave

is umidade, germinac;;ao, tetrazolio e pureza flsica. 

0 delineamento experimental adotado foi o intei 

ramente casualizado. 

A analise dos dados foi executada por t~cnicos 

do Instituto Agronomico de Campinas - IAC, utilizando o 

programa enti tulado Sistema de Analise Estati s tica-SAHEST 

desenvolvido pelos t~cnicos Elio Paulo Zonta e Amauri Al 

meida Machado*, do I~stituto de Zootecnia de flova Odessa. 

Os dados foram transformados em arco seno da ra 

iz quadrada de X/100, para obter distribui<;;ao normal. 

0 teste escolhido para a comparac;;ao dos dados 

foi o de Duncan, utilizando-se o nivel de significan-

cia de 5%. 

~ZONTA, E.P. & MACHADO, A.A. SANEST - Sistema para Ana

lise Estatistica. Universidade Federal de Pclotas, Pelo-

tas, RS, 1989. 



• ',,. RESULTADOS OBTIDOS 

1. Resultados das An~lls0s de Laborat6rio 

Os resultados das analises mensais das var.i-

~veis umidade, germinagao e tetrazoll o para cada um dos 

cinco tracamentos encontram-se nas figuras 1, 2, 3, 4 e 

5. 

Os resultados das analises mensais da vari~vcl 

pureza fisica encontram-sc no Qua<lro II. 

2. Resultados <la Analise Estatistica 

A partir dos dados obtidos nas an~lises de labo 

ratorio, realizou-se a analise estatistica, cujos resulta 

dos passa-se a expor. 

2.1. Pureza Fisica 

A variavel pureza fisica foi analisada memcal-

mente para que se tivesse controle sobre o material amos 

trado, garantindo-se a uniformidade ca amostra em rela,;ao 

ao lote inicialmente preparado. 

Na analise da variavel pureza fisica, foram con 

siderados os cinco fatores do tratamento ;, os tres ambien

tes e os'sete meses do armazenamento. 
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Fig. 1, Tratamento T1: curvas referentes as varia<;;oes de 

umidade (a); germina<;;ao (b) e tetrazolio (c). Os 

ambientes de armazenamento estao codificados: ambi 

ente A1 (•); ambiente A2 (•) e ambiente A3 (•). 
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Fig. 2. Tratamento T2: curvas referentes as varia9oes de 

umidade (a); germina9ao (b) e tetrazolio (c). Os 

ambientes de armazenamento estao codificados: ambi 

ente A1 ( •); ambiente A2 ( •) e ambiente A.3 ( •). 
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Fig. 3. Tratamento T3: curvas referentes as variagoes de 

umidade (a); germinagao (b) e tetrazolio (c). os 

ambientes de armazenamneto estao codificados: ambi 

ente A1 (•); ambiente A2 (•) e ~biente A3 (•). 

(!) indica pontes CQincidentes. 
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Fig. 4. Tratamento T4: curvas referentes as variagoes de 

umidade (a); germinagao (b) e tetrazolio (c). Os 

ambientes de armazenamento estao codifi.cados: ambi 

ente A1 (•); ambiente A2 (•) e ambiente A3 (•). 

(~) e (:) indicam pontos coincidentes. 
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Quadro II. Resultados da analise de pureza flsica por amostra analisada, para cada 

tratamento e para cada mes de arrnazenmnento. 

tratamento arnbiente 

arnb. Al 
tratamento 1 arnb. A2 

amb. A3 

arnb. Al 
tratanento 2 anb. A2 

amb. A3 

arnb. Al 
tratane·nto 3 amb. A2 

amb. A3 

arnb. A1 
tratamento 4 amb. A2 

arnb. A3 

tratarnento 5 

amb. Al 

arnb. 

amb. 

,..., 
J'">..L. 

A3 

jul 

62,0 

62,0 

62,0 

60,6 

60,6 

60,6 

65,9 

65,9 

65,9 

68,4 

68,4 

68,4 

83,0 

83,0 

83,0 

ago 

65,1 

64,7 

65,0 

59,6 

60,8 

60,8 

62,2 

67,9 

64,5 

65,9 

70,9 

68,7 

76,7 

.so ,4 

79,4 

mes de armazenamento 

set 

65,7 

64,0 

64,5 

61,9 

59,0 

61,5 

66,9 

68,1 

63,7 

68,2 

6S,9 

64,5 

85,8 

,'JQ' 9 

78,9 

out 

60,4 

61,0 

62,5 

59,0 

58,9 

58,4 

GG,7 

69,8 

64,1 

65,8 

66,1 

G7,9 

84,3 

82,0 

83,1 

nov 

G5,0 

65,0 

65,0 

59,4 

59,4 

61,6 

61,1 

63,2 

63,2 

67,0 

67,7 

69,1 

79,8 

85,0 

82,6 

dez 

65,0 

65,0 

61,0 

58,4 

60,2 

60,2 

70,0 

66,:3 

66,2 

66,3 

67,2 

67,6 

80,6 

80,1 

79,8 

jan 

65,9 

65,9 

6:3,0 

59,4 

62,1 

58,4 

61,5 

6:3,1 

60,0 

68,0 

65,1 

65,1 

82,3 

32,3 

78,9 

fev 

66,5 

66,5 

6:3,5 

61,7 

61,2 

58,0 

60,9 

62,5 

60,2 

68,2 

64,9 

62,0 

83,1 

79,9 

81,2 

A1. camara subtcrr.?tnea; unidade relativa de 60;:~ e ter:1pcr•atura ao redor de 22QC 

A2. 
J\3. 

barrac3o conver1cional, telhas 

abrigo com cobertura plastica 

A 

ceramicaS 1 piso de terra batid:l 
' 

ne2rn e cub<::ts fie asua, c::posto ao c 
u 
.~ 



Elaborou-se a an~lise de variancia, apresentnda 

no Quadro III. 

Quadro III. An~lise de variancia para a vari~vel purozn 

flsica, considerando os fatorcs tratamento 

(Trat.), ambiente (Amb.) e tempo de armazena

mento (Temp Arm.). 

causas var. G.L. S.Q. Q.M. 

Trat. 4 2734,5647524 683,6411881 

Amb. 2 8,2498784 4,1249392 

Temp Arm. 7 9,8975419 1,4139346 

Trat*Amb. 8 5,8132775 0,7266597 

Trat*TempArm 28 93,7278544 3,3474234 

Amb*TempArm. 14 35,2947317 2,5210523 

' Residua 56 45,1095928 0,8055284 

Total 119 2932,6576291 

Media Geral Transformada = 55,387642 

Coeficiente de Variag;o = 1,620% 

F 

848,6866 0,00001 

5,1208 0,00915 

1,7559 0,11446 

0,9021 0,52188 

4,1556 0,00002 

3,1297 0,00145 

Considerando-se o nivel rninimo de signi:ficancia 

de 5>~ adotado, observa-se pelo valor ue Prob)'F que em rc-

lag;o a causa de variagao tempo de armazenamento, 

ve diferengas significativas na vari~vel pureza 

-nao hou 

_c. ~ • 

.i..lSlcn, 

assegurando a validade das amostragens feitas periodica-

mente. 

Quanto aos tratamentos, como era a inteng;o .no 

prepare dos diferentes lotes de sementes, diferenciarwn

-se em relag;o a vari~vel pureza flsica, conforme o valor 

de Prob F do Quadro III. 



Assirn, foi aplicado o Teste de Duncan para as 

medias dos tratarncntos, cuja ilustrw;;ao encontra-se na ::"i 

gura G. 
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Fig. 6. Ilustra<;;ao do resultado do Teste de Dunco.n para 

as medias dos cinco tratamentos ( Tl, 1'2, T3, 'r4 e 

T5), da variavel pureza fisica. As letras no irYtc 

rior dos blocos traduzern o resultado do teste, lc 

tras distintas diferem entre si ao r1ivel de 5~ de 

significancia. 

Observa-se pel a figu·ra G, que o tratamcn to T'i 

e 0 que apresenta rnaior valor para a pureza fisica c sc 

diferencia dos dernais tratamcntos, com urna difcrcn<;;a de 

rnaior amplitude entre as medias. 0 tratamento 1'4 apresen-

ta urn valor inferior ao do tratamento 1'5, e, apcsar de 



apresentar um valor pr0xiE10 aos tratarnentos T3 c Tl, 

difcrencia estatisticamente destcs. Finalmente, o 

mento com mcnor valor para a pureza fisica ~ o do 

mento T2, que se diferencia dos demais. 

2.2. Teor de Umidade 

trata 

tra~n 

Para a anB.lise da variB.vel umidade, :Cornm con~_;i 

derados os cinco fatores do tratamento, os tres ambicntes 

e os sete moses do armazenamcnto. 

Efetuou-se a analise de vari.ancia, conformc P£ 

de ser obscrvada no Quadro IV. 

Quadro IV. Analise de variancia para a variEtVel umidade, 

considerando os fatores tratamento (Trat.), a:.r.: 

biente (Amb.) e tempo de armazenamento (Temp 

Arm.) . 

causas var. G,L. S.Q. 'Q,M. 

Trat. 4 7,0180195 1,7545049 

Amb. 
,., 

107,1298957 53,5149478 ,_ 

Temp Arm. 7 224,0435513 32,0062216 

Trat*Amb. 8 6,6503683 0,8312960 

Trat*TempArm. 28 8,8737164 0,3169184 

Amb*TempArm. 14 107,4934599 7,6781043 

nes!duo 56 25.8771434 0,4620918 

Total 119 486,9861544 

Media Goral "Transformada = 16,883213 

Coeficiente de Varia9io = 4,026% 

'F f P-TI:JBjF 

3,7969 0,00857 

115,8102 0,00001 

69,2638 0, OOOO.l 

1,7990 0,09626 

0,6858 0,86134 

16,6160 0,00001 



Observa-se pelos valores de Prob>F, consideran

do o nivel minima de significancia de 5% adotado, que ho.t::: 

ve diferenga significativa entre os tratamentos, entre os 

ambientes, entre os vO.rios tempos de armazenamento e na 

interagao ambiente * tempo de armazcnamento. 

Atraves do Teste de Duncan para medias de trata 

men to, observa-se que os tratamentos T5 e T3 compor tar~'n

-se iguais estatisticamente. 0 tratamento Tl diferenciou-

-se estatisticamente dos tratamentos T2 e T4, apresentrm-

do a maior media para a umidacle. 0 tratamento T4 diferen-

c'iou-se dos tratamentos Tl, T5 e T3, apresentando a mcnor 

media para a umiclade, Enquanto o tratamento T2 difcrenci-

ou-se estatisticamente apenas do tratamento Tl. 

A figura 7 ilustra os resu~tados expostos. 

Em relagao ao fator ambiente, o Teste de Duncan 

mostra que ao nivel de 5%, os trcs ambientes apresen t:ar;1 

valores diferentes estatisticamente para a variinrel urnida 

de. Os valores podem ser observados na figura 8. 

Aplicanclo-se o Teste de Duncan para as 

dos ambientes dentro de cada tempo de armazenamento, ob

serva-sc uma diferenciagao ja no primeiro mes de armaze,,a 

menta. Onde o ambiente Al apresenta a maior media para o 

teor de umidade nas sementes e que diferencia-se dos ambl:_ 

entes A2 e A3, que apresentam medias estatistieamcnte 

iguais, sendo que o valor do ambiente A3 ' e ligeiramcnte 

superior ao do ambiente A2. 

Este comportamento 'prolonga-se no segundo e no 

terceiro mes de armazenamento, sendo que nestes dois me-

ses o ambiente A2 apresenta valores ligeiramente superio-

res ao do ambiente A3. 

Nos dois meses seguintes os trcs ambientes apr_£ 
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sentam resultados estatisticamente iguais. 

No 52 mes de armazenamento, novamcnte o Drnbicn-

te Al se difcrencia dos ambientes A2 e A3, quo apref3CPt8Jil 

medias estatisticamente iguais. 

Finalmente, no 72 mes de armazena:nento, OS trCs 

ambientes apresentam valores estisticamente diferentcs. 

A figura 9 ilustra esses resultados. 
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Com os dados de umidade fez-se analise ·estatls-

tica em regressao polinomial, obtendo-se equagoes para c~ 

da ambiente, onde Y=teor de umidade esperado (transform~ 

do) e X=tempo de armazenamento (0, 1, 2 ••• 7 meses). 

a. Para OS varios tempos de armazenamento, dentro do ambi 

ente A1, obteve-se as equagoes: 

Linear Y=l8,406177-0,0576888X 

Quadratica Y=18,479382-0,1308937X+0,01045784X2 

cubic a Y=18,557903-0,3365432X+0,08897855X 2 -0,0074781G2X 3 

Do ajustamento das medias pelas equagoes de rc 

gressao, observou-se os coeficientes de determina<;ao: 

Linear = 0,6873 

Quadratica = 0,7777 

cubic a = 0,9410 

b. Para OS varies tempos de armazenamento, dentro do mnbi. 

~ 

ente A2, obteve-se as equa-;oes: 

Linear Y=17,541247-0,3280854X 

Quadratica Y=17,329G44-0,1164823X-0,03022902X2 

Cubic a Y=18,860119-4,1248687X+l,50024580X2 -0,14575950GX 3 

Do ajustamento das medias pelas equagoes .. de re 

gressao, observou-se os coeficientes de determinagao: 

Linear = 0,2016 

' . 
Quadrat~ca = 0,2085 

cubic a = 0,7714 

C. Para OS varios tempos de ar·mazenamento, dentro do ambi 
~ 

ente A3, obteve-se as equagoes: 

Linear Y=17,811586-0,5026169X 

Quadratica Y=17,016358+0,2926119X-11360410X 2 

Cubica Y=l9,093180-5,1466838X+1,96321786X2 -0,197792568X3 



JS 

Do ajustamento das medias pelas equa<;oes de ro 

gressao, observou-se os coeficientes de determina<;ao: 

Linear = 0,2429 

Quadratica = 0,2925 

Cubic a = 0,8245 

2.3.Teste de Germina<;ao 

Para a analise estatistica dos dados referentes 

a variavel germina<;ao, foram considerados OS cinco fate

res de tratamentos, os tres ambientes e os sete meses do 

tempo de armazenamento. 

Organizou-se entao a analise de variancia, son 

forme pode ser observada no Quadro V. 

Quadro V. Analise de variancia para a variavel gerrnina<;ao 

considerando os fatores tratamento (Trat.), arn

biente (Amb.) e tempo de armazenamento(TempArm) 

causas var. G.L. S.Q. Q.l1. F PROB~>F 

Trat. 4 921,9375898 230,4843975 37,1460 0,00001 

Amb. 2 1118 '6649269 559,3324634 90,1447 0,00001 

Temp Arm. 7 1286,3609241 183,7658463 29,6166 0,00001 

Trat*Amb 8 461 ,1404018 57,6425502 9,2899 0,00001 

Trat*TempArm 28 312,1292190 11,1474721 1,7966 0,0310') 

Amb*TempArm. 14 488,8356409 34,9168315 5,6274 0,00001 

' Residue 56 347,4705161. 6,2048306 

Total 119 4936,5392186 

' Transformada = Media Geral 62,924061 

Coeficiente de Varia<;ao = 3,959% 



No Quadro V vcrifica-se pelo valor de Prob>F, 

que todas as causas de variagao foram significativas. 

Dessa forma, aplicando-se o Teste de Duncan P-'3: 

ra as medias de tratamento, observa-se que T5 e TJ CO!ilPO.£ 

taram-se estatisticamcntc iguais' com as r.Jaiores mecliclC' 

para a gCi'mina9ao. A seguir, tem-se os tratamentos T4 c 

T2, com val ores infcriorcs aos de T5 e T3, mas que sao 

' iguais estatisticarnente. Finalmcnte, o tratamento Tl c o 

que apresenta a menor media para a germina9a0 e se difc-

rencia estatisticamente dos demais tratamentos. 

Os valores para as medias de cada tratamento P£ 

dem ser vistos na figura 10. 
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Fig. 10. Ilucd:;rnr;Uo do rc~>ultado do 'rcstc c1c Duncan p;J i'! l_ 

as mCct:Las dos cinco tratamentos ( 'Tl, T2, T3, 7::1 c 

T5), cl~-::l vari8.vel ecrminagao. Letras distinta~:~ 11u 

interior dos blocos diferem"cntre si ao nlvcl c'o 

5% de sienific3ncia. 



Aplicando-se o Teste de Duncan para as medias 

dos tratamentos dentro do fator arabicnte, observa-sc que 

no atubiente Al os tratamcntos T3 e T5 aprcsentaraili as r.;a 

iorcs raCctias, sendo iguais cstatisticamentc. Os trat2:acn-

tos T5 e T2 comportaram-sc iguais cstatisticu.racnte, :~e:ndc: 

seguidos por 71, que por sua vez e estatisticamentc igual 

a T2 e, finalmente, T4 que apresenta a mcnor •nedia, dir0-

renciando-se dos dcrnais tratamcnto:s. 

Observando-se os resultados do Teste de Dt:.nc2n 

para as medias dos tratazaentos dentro do fa tor D.f.i1bicnte' 

observa-se que no ambiente A2, o tratamento apresentu 

a maier media e se diferencia dos demais. Os valorcs para 

OS tratamentos T3 e T4 sao estatisticaraente iguais e ir:JC-

diatamente inferiores aos de T5. Finalmente, tCin-sc T2 e 

Tl que sUo iguais estatisticamente e apresentxn as ElCllO

res medias. 

Considerando-se o Teste de Duncan para as n0di 

as dos tratamontos dentro do fa tor ah1biente, observa--,:;;c 

que no ambiente A3 os tratamcntos T3, T5 e T4 c.::.:Jrescnta-

ram valores estatisticamcntc iguais. Sendo seguidos polo 

valor do tratamento T2, que e diferente estatisticamentc 

de T3, 75 e T4 e que e superior ao de Tl. I:ste tra taraento 
, 
e estatisticamente diferente de todos os demais. 

Estes resultados pcdem ser ohscrvados na figuro 

11. 

Analisando-se a intera<;;ao tratamentos 

de armazenamento, observa-se qi..te ao longo dos sete mcsc::: 

de arrnazenamento, os tratamentos TS e '1'3 aprcsentarcun u;:.; 

maiores medias para a germinag8.o, sendo estatisticament 

iguais. 0 tratarJento 'l'l foi o que apresentou menores 
, 

me-

dias para gerr:lina<;;ao ao longo de todo o armazenamcnto. 
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Fig. 11. Ilustra<;ao dos resultados do Teste de Duncan pa

ra a intera~ao tratrunentos (Tl, T2, T3, T4 e TS) 

* runbientes (Al, A2 e A3), da variavel germina

~ao. Letras distintas no interior dos blocos di

ferem entre si ao nivel de 5% de significancia. 

Apos o segundo mes de armazenrunen to, as ~1edL.1s 

de T4 foram superiores as de T2, mas estatisticruncr1te 

iguais. 0 resultado do Teste de Duncan para rw~Jias dos 

tratamentos dentro do fator tempo de armazennrnento podc 

ser observado na figura 12. 
. 

Aplicando-se o Teste de Duncan para as medi,J.s 

dos valores de germinar;ao era relar;ao ao arnbiente, ubscr 

va-se que os tres runbientes apresentaram resultados esta 

tisticamente diferentes, conforme mostra a f1gura 13. 

fla anii_lise da 1nterar;ao ambientc * tratamento, 

observa-se que para todos os tratanentos, exceto para o 

T4, o ambiente Al foi o que resultou em maiores ueclias P!::: 

ra a gerrnina<;ao, seguindo-se dos ambientes A2 e A:l. 

sultado do Teste de Duncan e apresentado na fie;ura 14. 

Analisando-se a interac;8.o a:nbientc * tempe de 

armazenamento, observa-se pelo resultado do Teste de Dun-

can, que ao longo de todo o armazenarnento, o ar;,biente que 
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Fig. 12. Ilustra9io do resultado do Teste de Duncan para a 

interag3o t~atamet1tos (Tl, T2, TJ, T4 e T5) * te~ 

po de armazcnamento (jul, ago, set, out, 11ov,dcz, 

jan e fev), da variavel germinar;;ao. Letras dis tin 

tas no interior de cada bloco diferem entre si ao 

nivel de 55,~ de s:i.gnificancin. 

a b c 

Al A2 AJ 

Fig. 13. Ilustrag~o do Teste de Duncru1 para as m6dias dos 

tres ambientes, da variavel germinaf$V.o.. Let:cas 

distintas diferem entre si aci nivel de S~~ de si~ 

nificancia. 
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Fig. 14. Ilustrat;fi.o do resultado do Teste de Duncan para 

a intera<;;f'w ambientes (Al, A2 e A3) * tratamen 

tos ( Tl, T2, T3, T4 e T5), da ,_,ariavel germina

<;;io. Letras distintas no interior dos blocos di 

ferem entre si ao n:f.vel de Sj,~ de signif'ic3.ncia. 

resultou em melhores medias para a germina<;;ao foi 0 amb:L 

ente Al. Enquanto o ambiente com menores medias para 

germina<;;ao foi o ambiente A3. 0 ambiente A2 resultou ern 

medias ora estatisticamente iguais as de Al e ora iguais 

as de A3. Os resultados podcm scr obscrvados na figura 

15. 

Com os dados de germina<;;ao.efetuou-se a regres

sao polinomial, obtendo-se equa<;;oes para cada tratamento, 

onde Y=% esperada de sementes germinaveis · (transformaoo) 

e X=tempo de armazenamento (0, 1, 2 ••• 7 meses). 

a. Para o tratamento Tl, obteve-se as seguintcs equa;oes; 

Linear Y=63,706977-1,3624806X 

Quadratica Y=65,772165-3,4276687X+0,29502687X 2 

cubic a Y=67,138956-7,0074584X+1,66181747X 2 -0,130170533X' 



Estas equa<;;oes apresentam os coeficientes de de 

term:!:na9ao: 

Linear = 0,7301 

Quadc~tica = 0,8670 

Cubic a 
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Fig, 15. Ilustra<;ao do resultado do i'cstc de Duncan para 

a interagao ambientes (Al, A2 e A3) * tempo de 

armazenamento (jul, ago, set, out, nov, clez, jan 

e fev), da variavel germinagao. Letras clistintas 

no interior de cada bloco difcrem entre si ao nf 

vel de 5% de significancia. 



!\G 

b. Para o trata.mento T2, obteve-se as seguintes equar;oes: 

Linear Y=66,800509-l,G183704X 

Quadr~tica Y=68,881070-3,6989325X+0,29722316X 1 

cubic a Y=68,837059-3,5836632X+0,25321125X
1

+0,004191611X 1 

Estas equat;;Oes apresentam os cocf'iclentes de de 

terminar;ao: 

Linear = 0,8312 

Quadratica = 0,9434 

cubic a = 0,9435 

-c. Para o tratamento T3, obteve-se as seguintes cquar;oes: 

Linear Y=69,242614-0,9G95863X 

Quadr~tica Y=70,490392-2,2173642X+0,17825398X 2 

Cubic a Y=71,1G5603-3,9857751X+0,85345442X 1 -0,064305851X 3 

Estas equar;oes apresentam os coeficientes de de 

terminar;ao: 

Linear =0,7478. 

Quadr~tica = 0,8489 

cubic a = 0,8954 

d. Para o tratamento T4, obtcve-sc as seguintcs equa<;oes: 

Linear Y=67,783485-1,5051208X 

Quadratica Y=71,799137-5,5207726X+0,573GG454X1 

Cubic a Y=74,653357-12,99GG342X+3,4280844X
1

-0,271849513X
3 

:Cstas equar;oes apresentam os coeficientes de de 

terminar;ao: 

Linear = 0,4576 

Quadratica = 0,7235 

cubic a = 0,9346 

-e. Para o tratamento T5, obteve-sc as seguintcs cqua<;;oers: 

Linear Y=68,228832-0,5850433X 
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Quadratica Y=70,152095-2,5033056X+0,27475175X 2 

cubic a Y=70,363871-3,0629580X+0,4BG52812X
2

-0,0201G9178X 3 

Estas cqua;;;Oes aprcscntam os cocflcicntcs de de 

terminao;;ao: 

Linear = 0,4360 

Quadratica = 0,8206 

Cubic a = 0,8280 

Al&m dessas regress~es polinomiais, fornn1 exec~ 

tadas outras, para OS varios tempos de arnazenanento, E!Jd 

cada ambiente de armazenamento, obtendo-se os seguintes 

resultados: 

a. Para o ambiente Al, obtevc-se as equa~oes: 

Linear Y=67,424555-0,2108194X 

Quadratica Y=68,724511-1,5107752X+0,18570797X' 

Cubic a Y=70,089217-5,0850050X+1,55041389X 2 -0,129971992X 3 

Estas equa~~es apresentaram os coeficicntcs de 

determina~ao: 

Linear = 0,0851 

Quadratica = 0,3491 

cubic a = 0,8063 

-b. Para o ambiente A2, obtcvc-se as equa<;;ocs: 

Linear Y=67,670146-1,3694057X 

Quadratica Y=69,883873-3,5831130X+0,31G24390X 2 

cubic a Y=70,346582-4,7950213X+0,77897252X 2 -0,0440G9392X' 

-Estas equa~oes aprcsentam os cocficientcs de de 

terminagao: 

Linear = 0,7326 

Quadratica = 0,8889 

Cubic a = 0,8996 



-c. Para o ambiente A3, obteve-se as equa9oes: 

Linear Y=66,362749-2,0441358X 

Quadritica Y=G9,648551-5,3299380X+0,4G940031X 2 

Cubic a Y=70,859629-8,5018071X+l,G80477GlX 2 -0,115340G95X 3 

Estas equag~es aprcsentam os coericicntes de de 

ternina9ao: 

Linear = 0,7780 

Quadritica = 0,9421 

cubic a = 0,9771 

2.4. Teste de Tetrazolio 

Da mesma forma que para as outras vari&vcis, fo 

ram considerados os fatores tratamento, ambientc e terapo 

de armazenamento na anilise cla variavel tetrazolio (teste 

bioqu!mico de viabil~clade). 

Para a analise da variavel tetrazolio, estabele 

ceu-se a analise de variancia que pocle ser obsurvada no 

Quadro VI. 

Observando-se o valor de Prob>F, pcrcebc-se que 

apenas a interagfio tratamcnto * tempo de armuzenamcnto a

presentou valor maior que 55S, nao sendo significativa. 
, 

Assim, aplicando-sc o Teste cl8 Duncan para rilc--

dias de tratamento, observa-se que ao nivel de s;:, o tra--
, 

tamento T5 foi o que aprescntou maior media c difercnciou 

-se dos demais. Os val0res dos tratamentos T3 e T4 seguem 

o valor de T5 e sao estatisticamente iguais. Fi.nalraente 

tem-se os tratamentos T1 e T2 que apresentam as uenores 

medias, com valores estisticamente i~ua:i.S. r:sses rcsulta 

dos podem ser observados na figura 16. 



Quadro VI. Analise de variancia para a variavel tetrazo-

lio, considerando os :ratOres tr<:ttamcnto (Trat) 

ambi cnte ( Amb. ) e tempo de armazenmaen to ( Ternp 

Arm.). 

causas var. G.L. S.Q. Q.J.T. F 

Trat. 4 932,3020459 233 '0755115 36,9986 0,00001 

Amb. 2 33G,50234GJ 168,2511732 26,7033 0,00001 

Temp Arm. 7 256,0470587 36,5781512 5,8064 0,00012 

Trat*Amh 8 503,6755012 62,9594376 9,0942 0,00001 

Trat*TempArm 28 271 '8472070 9,7088288 1,5412 0,08422 

Amb*TempArm 14 179,7027168 12,8359083 2,0376 0,03067 

nesiduo 56 352,7761745 6,2995745 

Total 119 2932,8530504 

Media Gera1 ".oTransformada = 70,994072 

Coeficiente de varia9ao = 3,535% 

0 

9 0 

8 0 
c c b lJ a 

0 T1 "' 
m T4 m 

Fig. 16. Ilustra9ao do resultado do Teste de Duncan para 

as m~dias dos tratnmentos (Tl, T2, T:3, T4 e T5), 

da variavel tetrazolio. Letras distinta2. no intc 

rior dos blocos diferem entre si ao nlvel de s;h 

de significancia. 



Analisando-se a interagao de tratamento * ambi-

ente, observam-se os resultados na figura 17. 
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Fig. 17. Ilustrat;ao do resultado do Teste de Duncan pard 

a interagao tratamento (Tl, T2, 'i'3, 'l'4 e T5) ' 

ambiente (Al, A2 e A3), da variD.vel tctl~azOlio. 

Letras distintas diferem entre si ao nivel de ss·" 

de _siginificancia. 

Nos tres ambientes, o tratamcnto T5 foi o c;uc 

resultou em maiores medias para 0 tetrazolio. flo ambiente 

Al, apesar de haver diferen<;as estatisticas entre os tra

tamentos, as diferent;as entre os valores para o tetrazo-

lio sao pequenas. No ambiente A2, as diferent;as -sao, um 

-pouco mais amplas, enquanto que as maiores diferent;as sao 

observadas no ambiente A3. 

Avaliando-se o resultado do Teste de Duncan p~ 

ra as medias de ambiente, observa-se que o arnbiente Al a

presenta a rnaior media, seguido de A2 e A3, conforme fi-

gura 18. 

Fazendo a interat;ao ambiente • tratamento, pelo 

Teste de Duncan verifica-se que para os tratamcntos Tl e 

T2 ha diferent;a significativa entre a· ambiente Al e os de 
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Fig. 18. Ilustrw;;ao do resultado do Tec;te de Duncan parn 

medias de ambiente (A1, A2 e A3), <li.i vo.ci!rvcl Lc 

trazblio. Letras distirttas di~crc~1 er1tre si <J.O 

n!vel de 5% de significancia. 

mo.is ambientes, evidenciando as boas condic;oes de armm:c-

namento do arnbiente Al para esses tratamentos. l!o cn~anto 

para os tratamentos T4 e T5, os trcs a;c.0ien:~es proporcio-

~ 

naram medias para 0 'tetrazolio que sao estatisticamente 

iguais. Ja para o tratamento T3 observa-se que o ambiente 

Al se diferencia do ambiente A3. Estes resultados podem 

ser observados 11a figura 19. 

Da interac;ao de ambiente ' tempo de arnazenarne!_l; 

' to, e importante observar que o ambiente Al foi o que of_£ 

receu valores medios superioces ao longo de todo 0 armaze 

namento, conforme ilustra a figura 20. 

Com os dados de tetrazolio obteve-se 

polinomiais para cada ambiente, onde Y~valor esperado de 

sementes vi ave is ( transformado) .e X= tempo de armazenamen

to (0, 1, 2 ••• 7 meses). 
~ 

a. Para o ambiente Al, obteve-se as seguintes equac;oes: 

Linear Y=72,122949+0,051G864X 

Quadratica Y=72,754156+0,4204803X-O,d52684B5X2 
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a interac;;ao ambiente (Al, A2 e A3) * tratamento 

( Tl, T2, T3, T4 e T5), da variiwel tetrazol io. 

Letras distintas diferem entre si ao ni vel cle 5jC 

de significancia. 
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Fig. 20. Ilus tra.c;;ao do resul tado do Teste de Duncan para 

a interac;;ao ambiente (A1, A2 e A3) • tempo de ar 

mazenarnento ( jul, aeo, set, out, nov, dez, jan e 

fev), da vari~vcl tetrazolio. Letras distintas 

diferem entre si ao nivel d~ s;; de sic;nificancia. 



cubic a Y=72,785118+0,3393889X-0,021722G5X1 -0,00294878X 3 

Estas equa<;oes apresentam os cocficientes de de 

termina<;ao: 

Linear = 0,0177 

Quadratica - 0,0913 

Cubic a = 0,0921 

-b. Para o ambiente A2, obtcve--se as se,~uintcs equac;;oes: 

Linear Y=73,074477-0,7950193X 

Quadratica Y=73,G14898-1,3354403X+O,O'l720300X 1 

Cubic a Y=73,488491-1,0043741X-0,04920409X 2 +0,01203899X3 

Estas equa<;oes apresentam os coeficientes de de 

termina<;ao: 

Linear - 0,8564 

Quadratics = 0,8887 

cubic a 

-c. Para o ambiente A3, obteve-se as seguintes equa<;oes: 

Linear Y=73,111988-1,0G44389X 

Quadratics Y=73,087194-1,039G451X-0,00354197X 2 

Cubic a Y=73,365725-1,7G91310X+0,27498900X 2 -0,02G52G75X
3 

Estas equa<;oes apresentam os coeficientes de de 

termina<;ao: 

Linear = 0,9553 

Quadratica - 0,9553 

Cubic a = 0,9637 
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5. DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

A partir da analise dos dnclos, clnborou-sc "" 

seguintes discussoes, para cada uma das varinveis analisa 

das: 

1. Purcza Fisica 

Ao se preparar os difercntes tratamcntos (Tl, 

T3, T4 e T5), procurou-se obter lotes que aprcsentas-

sem difercnc;;as no valor da pureza fisica, c ainda na quem 

tidadc e na natureza das impurezas adicioJtadas, como no 

caso de T2, T3 e T4. De tal forma, que fossc possi vel cor1 

parar-se OG varios tratamentos no tocante ~ pureza f{sica 

e na influ~ncia do material adicionado. 

Estat:tsticamcntc, vcrifica-se que :Coram obticJc,;_; 

quatro valores de pureza fisica disti.ntos, conformc ilus-

tra a figura 6. Os tratamcntos T1 e T3 apresentam os val~ 

lores da pureza fi.sica estatisticamente iguais e permi te111 

comparar um tratamento onde nao houvc adic;;ao de impurezas 

com um outro que sofreu a adigao de vermiculita. 

0 tratarnento T2 apre.sentou o rnenor valor c1e pu-

reza fisica, com a adigao de aproximadamente 105~ em 
~ 

peso 

de vermiculita em seu prepare. 0 seu valor de pureza fi-

sica se diferencia do tratamento T3, o qual :foi prcparado 

a partir da adigao de apro;(imadamcnte l5j:, em peso de vcr 

miculita. Considerando que o valor da pureza flsica, qua~ 
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tidade de vermiculita adicionada, do tratauento 'J:';_: foi i~ 

ferior ao do tratamento T3, conclui-se que no tratamento 

T2 existc wna tnaior qua11tidadc de irnpurczast tais COLiO 

terra e palha, do que no tratamento T3. 

Os tro.tamentos Tl c '£5 nUo sofrcram adig3.o de 

nenhwna impureza, no entanto seus valores de pureza fisi-

ea sao estatisticar.1ente diferentes. I:sta diferen<;;a pcrmi

te que so fa<;;a uma analise sobre a influencia da maior ou 

menor quantidade de impurezas que existcm' Cr.J cada um des-

tes tratamentos. 

0 tratarnento T4, apesar de apresentar . um valor' 

de pureza f:i.sica superior ao do tratar.1ento Tl, foi prepu

rado a partir da adi<;;ao de terra e palha. Assim, pode-so 

comparar o comportamento destes dois tratarnentos, anali

sando-se a influencia do valor da pureza fisica e da pre 

sent;a de impurezas udicionadas ern cadu um dcstes tratcuncn 

tos. 

Atravcs do valor de:; Prob. F para a intera<;;ao tro. 

tamento * tempo de arr.1azenaJrwnto, conf .>nne pode ser vis to 

no Quadro III, observa-se que houve diferen<;;as 
. . .r . 

Sl.gn~..~..lca-

tivas. Estas diferen<;;as, entre os tratamentos, tambem p::::_ 

de ser observada na figura 6. 

Esse resultado 0 confirrnado pelo valor de 

Prob F para tempo de arrnazenamento, que e 0,11446, confo_£ 

me pode ser visto no Quadro III. Considcrando o n:i.vcl de 

55; de significancia, verifico-se que em rcla<;;ao a causa 

de varia<;;ao torapo de armazenarrrento nao ha diforen<;;az sig

nificativas nos valores da purcza r!sica. 

Pelas observa<;;oes feitas, verifioa-ze que o ob

jetivo de sc proccder a ar1~lise mensal da purcza fisica 

foi o de verificar se as amostras retiradas estavrun con-

dizentes com o material preparado inicialmente. 
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2. Teor de umidade 

Atraves da analise da variavel umidade, observa 

se que existem diferenQas si~lificativas entre os trata-

mentes, sendo que cs trata.rnentos Tl, T3 e T5 apresentaran1 

as maio res medias. Esse conportarnento .:!eve estar relacio

nado ao equilibria higroscopico diferenciado dos vE'ucioE; 

tratamentos, devido as dif'erentes composi<;;oes. 

Analisando-se os tres ambientes quanto ao tcor 

de umidade das sementes, observa-se que o ambiente /il 

apresentou a rna.ior media' dcviclo a rn<.muterwao cla um1dade 

relativa ao nivel de 605; e da temperatura ern 222c. Cada 

tratamento alcanQou o seu teor de wrddade de cquillbrio. 

No arnbiente A2 houve a varia9ao do tcor de uraiclado. r,Ias, 

esta nao foi tao acentuada quanto no arnbientc A3, onde ob 

serva-se a menor media para 0 teor de urnidade das scrnen

tes. Isso esta relacionado com o f'ato de que no ambiente 

A3 a variaQao nas condi<;;oes de temperatura, umidade rela 

tiva e ventilaQao foi mais intensa. 

A inf'luencia das condiQoes clirnaticas fica 

visivel polo comportamento de cada aJ;Jbientc e a cada tCLl 

po de armazenamento, conf'onJC pode ser vis to na figura 9. 

Observa-sc que no awbiente Al, o teor de umida--

de das sementes manteve-se praticamente no mesmo valor ao 

longo do periodo de armazenamento, pois trata-·se ue Ufil am 

bfbnte controlado e scm oscilaQoes. 

No arnbiente A2 existem varic.:v~Ocs no tcor de umi 

dade das sementes ao longo do per:iodo de armazenamento , 

porCm, no ambient-:; 1\.3 obscrvam-se variagOcs maio res, poi;3 

neste os tratamentos ficavam mais cxpostos que no ambien

te A2. 0 ambiente A3 apresentava cubas de agua abaixo do 

estrado onde ficavam as sementes e este conjunto estava 
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recoberto por um pl8.stico negro, ocasionando no seu inte

rior a eleva<;;ao da temperatura nos moses rn£\is quentcs c nta 

is Umidos, como novcmbro c dczcElbro, conduzindo a urn tcor 

de umidade das sementes rnais elevado no arnbiente A3 do que 

no ambientc A2. Nos meses clc janeiro c fcvcrciro, a;:;; tcmp.2_ 

raturas elevadas aliados a baixa pluviosidade e ventos ir1-

tcnsos resul taram era urn teor de umidadc das scmcntes mai;; 

baixo. 

' ' Quanto as equagoes determinadas para os varios 

tempos de armazenamento dentro de eada arnbiente, vcrifica-

-se que para o ambiente Al, onde ocorrc:rarn poucas oscil<;-

-goes no teor de umidade das scmentcs, a equagao linear pl'£ 

porciona coeficiente de dctermina<;;ao de 0,6873, A aplica

<;;ao da equagao quadratica ou cubica faz apcnas com que ele 

ve-sc a aproxirnagao dos valores originais, ao n:f.vel de 

0,7777 c 0,9410, respectivarnentc. 

Para os ambientes A2 e A3, a aplicac;ao das eqLl~ 

c;oes linear e quadratica leva a valores muito dista11tcs 

dos reais, eonforme os coeficientes de detcrmina<;;ao demon~ 

tram, sendo necessaria aplicar-se a equa<;;ao cubica para a 

obten<;;ao de valores mais aproximados. I:ssc resultado e de

vido a maiores oscila<;;~es do teor de umidadc das sementes 

dentro desses aBbicntes. 

3. Teste de Germina9ao 

Para a vari&vel gerc1inb.9ao tcrJas us causas de vet 

ria<;;ao avaliadas foram signi:ficativas, conforme pode ser 

visto no Quadro V. 

Analisando o resultado do 7estc de Duncan para 

as medias de tratamentos, obscrva-se que OS tratamentos 73 
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e T5 aprescntaram as raaiores m8dias para a germina,;;5.o. 

SC comportamento deve estar relacionado n COfdpOSi<;;ao dos 

dois tratamentos, onde observa-se a mcnor prescn<;;a cie id-

purezas cor.1o terra e palha. Enquanto o tratamento T3 apr_£ 

sent a apcnas vermiculi ta misturada as scrnentes. Lssa COin-

posigao influiu tambcm no comportamento higroscopico dos 

tratamcntos e foi o mesmo para os tratamentos 'r3 c 'T5. Ou 

seja, verificou-se que o tratamento T5 qom rnaior valor de 

pureza rfsica, tambCm aprescntou maiorcs valorcs para ge_£ 

minagao. I:nquanto o tratarnento T3 que apresenta aproxima

damente 15% do peso de sementes de vermiculi ta ac1iciolladc1 

tem o mesrno comportamento. 

0 trataraento Tl com pureza ·risica igual ao tra-

tarnento T3 nao se comportou da mesraa forma e aprescntou Cc 

rnenor media. 0 que leva a pcnsar que a presenga de venni-

culita influenciou nesse resultado. 

rJo entanto, o tratamento T2 que t.:unbCrn possui 

vermiculita adicionada, apresentou valor rnedio mcnor para 

a gerrninagao e que estatisticamente e igual ao do trata-

mento T4. Talvez, a quantidade de vermiculita adicionada, 

de aproximo.damente 10% do pCso das scmcntes, tenha si.do 

insuficiente para a obtengao do rnesrno comportamento qu0 

no tratarnento T3. 

Observando-se os tratamentos dcntro de cada OJa-

biente, verifica-se que no runbiente Al forwn oservadas as 

mais al tas medias. Sendo que OS tratarnentos 'i'3 e ';:5, llOVi::; 

mente, aprcsentaram as muiorcs,mCdias. Hesse aubicnt8: o 

tratamento T4 apresentou a menor media. Talvez, a manute.!.!_ 

;ao da umidade relativa c da temperatura controlada tonha 

possibilitado o desenvolvimento de rnicrorganisnos presen-

tes na terra e palha, que foram adicionadas ' as semcnte~• 
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dcste tra.ta11cnto. 

Observando-se o cori1portamcnto do trataracnto 

no ambiente Al refon;;a-se a idcia exposta anteriorrnente, 

vis~o que este tratamento upresenta pureza fisica iguo.l U 

do trataraento TJ, mas o material que eompoe a P.ors;uo "im 

purezas" e de terra e palha, as quais nao foranl eliminu-

das polo benefieiarnento. J:nquanto o tratamento '1'1 aprese:!. 

tou valor mCdiu para a germinas;Uo apcnas su1-'crior uo tr::::-

twaento T4. 

0 tratarnento T2, do ambientc Al, que aprescnta 

a 'menor pureza fisica superou na germinaguo os tratarnen--

tos Tl e T4 que apresentam terra e palha, como impurezas. 

rio urabicnte A2, o tratar:1cnto T5 cou maier };Jure-

za flsica foi aquele que apresentou a !Jaior nt6dia para a 

gcrmino.98.o. Apcsar de nessc arnbiente ocorrcrera osciln;;;Ocs 

na temepratura e na umidadc relativn, o tratamcnto T5 pr·.9; 

ticamente raantcve a·m€:dia puro. germinagO.o observo.da no 

biente Al. 

No ambiente /\.2 os outros tratament:::>s, com exec-

- ' gao do tratarnento T4, apresentaram as medias para a gcn1.:':_ 

na<;Uo inferiores aos valorcs aprcsentados no <..tmbientc J\1~ 

0 tratarnento Tl foi o que a.presentou maior difer·enga nas 

medias. Observando-sc 0 comportamento de todos OS trata

rnentos, conclui-se que este ambiente c monos propiclo pu-

ra o armazenamcnto de sementcs de Drachiaria dccu;abo!ls do 

que o ambiente Al. 

Analisando-se o cornpo.rtamcnto dtl3 scrnentes no 

ambiente J\3, observa-se que cxiste uma diferens;a muito 

acentuada entre OS Valores das medias para gcrminagao de_::: 

te ambicnte. 0 ambiente A3 most ra-se cono sen do o me no~; a 

dequado ao armazenarnento de sementes, devido ' as i:;,ranae~ 



60 

oscila<;:Oes de temperatura e umidade rclntiva. Estas 

condiQOes de nrraazena.mcnto refletem-se nos vu.lores (..:a 

, 
mets 

rninaQao e que sG.o menores do que nos a.mbientes Al e A2, 

para todos os tratamentos. 0 tratamcnto 71 :foi o que apr':'_ 

scntou rncnor valor para a r:1cdia de gcrrninac;ao no ambion'co 

A3, enquanto os tratamentos 73, T4 e T5 pareccm ter senti 

do com mcnor intensidade o meio inadequado. 

A comparac;8.o entre as medias dos trUs arnbic11-

tes, ilustrada pela figura 13, confirma as obscrva-

c;oes feitas anteriormente e que tarnber.1, sno reforc;adas P£ 

la' figura 14, com a ilustrac;ao da an3.lise da intercu;8.o <:Ll 

biente * trata111entos. A an.Stlise da interac;B.o w.mbiente 

tempo de armazenaraento, tambcn, ' leva as rnesmas observa-
~ 

t;;oes, conforme ilustra a figura 15. 

Outra anU.lise e:fetuada para comparar-sc os tra

tamcntos foi a interac;8.o trataraentos * tempo cle arnazcna-

mento. Na figura 12, observa-se que os tratamcntos T3 c 

T5 aprcsentam medias de gerr.linac;ao supcriores ao longo c:o 

periodo de armazenamento e que o tratc::nento Tl apresenta 

as menores medias durante 0 mesmo tempo. Provavelmente 

OS tratamentos T3 e T5 aprcsentaro.m as rnuiores medias p.:~"

ra germinac;io devido a composic;ao f!sica ser mais rica e;Q 

sementes bem formadas, ja que sao tratamentos preparados 

, , ' 
com sementes beneficiadas ate o ni vel de 83, O?o de purcza 

f'isica. Pode-se, ainda, concluir que a prescrv;a de verui-

culita no tratamento T3 nao sc mostrou prejudicial, 

aconteceu com a prcsenQa de terra e de palhn no trataJ;!c>ll 

to T2. 

~ 

Foram elaboraclas oquagoes polinomiais para ob-

ter-se o valor da germinac;uo para oacla tratarnento e a ca

da mes de armazcnamento. Analisando-se as equac;oes obti-
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X/100. 

P ~·,n o~ tr~~i-~rl"rl'·o~ ~~ n mr 1 1~ (,.l• .. 0 <.'l-v<.-U"'-• G <> .,_"--t 1...; J.::J, 1 t.l 

Gc ('A''"'nt-i!l'l~:'io r.nJ'l '1~)ro--l'':t·•c'~o •·l·l-1l'l·•r ->- .::_.,Vl.<>- C-.';:1'"'- _.._., C.J. /~! '-";;'-· 0 • L-. a aqucl.:1 

podc 

conprcendido obscrvnndo-sc ;:~·ts figurrts lb, ;?b, 3b c J.;_? j CJd 

c1c'C possivcl vcr a tcndCncia de quccln net scrt1inct;no c•o 
, 

lon~o do pcriodo cle aruo.zcnurncnto doz; ~rnt{_\.I:tcntos Tl, 

4b c 5b, rcspcctiv~mei1tc. 

, __ ' 

, 
anbicntc /\.1, ha necc :::;sj_1 · 

de se utiliL~ar ') -' J. ' 

equagocs li!lCLlf't'•' 

, 
:forncccr;1 val oren natisfatori~"JS. An<:.tlisant.l_o-::;c a fi.:_:ul~<:., J. 

que 

valoreB da germinagao dos trataJJ1entos no anbiente _ A1 usc:_;_-~ 

lar: c~o lonso do pcr:fodo de armazenamento, o que: lev~\ <l ,_,; _ 

uelhor '','·'·· '"O''l' ··~,-,:"",o ~-,•~r--·-·v;~,-· " _.,_ J~ ,_<._ ~ (_ -- ~- v ,, ~·) 

, 
-~w;:bCLl, que 0 COl.lporta;ncn·:;o rc lutl VLL:!Oll tc l inc o.r r_;c - . " " ,-' 

... v ·---...- '-' 

os tratc.Hncntos no am':)icntc ;\'::. e A'J, po;:;si1Jill·~~::. umc). 

lincarcs. 
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4. Teste de tetraz6lio 

Pelo resultado do Teste de Duncan para as medi

as dos tratamentos, o tratamento que mostrou o melhor re

sultado para o teste de tetraz6lto foi aquele com a maier 

pureza ffstca, ou seja, o tratamento T5. Devendo tal com

portamento estar relacionado ao fate de haver menor quan

tidade de impurezas nesse tratamento. Alem disso, o bene

ficiamento mai!s apurado deve ter selecionado as sementes 

bern formadas. 

0 tratamento T3 apresentou valor intermediario 

para o teste de tetrazolio, ou seja, teve urn born desempe

nho. Esse desempenho deve estar relacionado com a presen

ga de verm:i:culi!ta e ao fate das sementes terem s:i:do bene

fi!ciadas ate 83,0% de pureza ffsica para o preparo deste 

tratamento. 

Da mesma forma, o tratamento 'r4 foi: preparado a 

partir de sementes beneficiadas ate 83,0% de pureza ffsi

ca com a adigao posterior de terra e palha. Este fato, 

talvez, expl:l!que o valor do teste de tetrazolio ser esta

tist:i:camente i'gual ao do tratamento T3. A presenga de ter 

ra e palha em lugar da verm:i'culita, talvez, trouxesse re-

sultados diferentes, caso o armazenamento ·ti vesse 

prolongado por urn tempo maior. 

sido 

Ao observar o comportamento de todos os trata-

mentes nos tres amb:i:entes de armazenamento, '"VEiHfica-se 

que o ambiente Al foi' o mais propfcio, tendo apresentado 

resultados mais elevados para o teste do tetrazolio, ver 

fi!guras 17, lc, 2c, 3c, 4c e 5c. 

No ambi!ente A2, os tratamentos T3, · T4 e T5 fo-

ram os melhores, sendo i:mportante ressaltar. que esses 
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tres tratamentos apresentam or:i:g:i:nar:i:amente sementes com 

83,0% de pureza ffs:i:ca. 0 tratamento T5 e composto apenas 

por sementes, enquanto que no tratamento T3 fo:i: acrescen-
' A 

tado as sementes aproxi:madamente 15% em peso de vermi:culi: 

ta e no tratamento T4 acrescentou-se terra e palha. 

-No ambi:ente A3, o, resul:tado e prati:camente 

:i:gual:, no entanto, OS valores para cada tratamento sao in 

fer:i:ores aos do aml:l:l!ente A2, devi:do as cond:i:goes menos fa 

voravei:s de temperatura e um:i:dade relat:i:va. Lembrando, no 

vamente, que neste amb:i:ente as osci:lagoes foram mai:ores. 

Ao se efetuar a :i:nteragao ambi:ente * tratamento 

para a var:i:avel tetrazol:i:o, ver:i:f:i:ca-se que o ·tratamento 

Tl fo:i! o ma:i!s sensi!vel as cond:i:goes c~ armazenamento. 

tratamentos T3, T4 e T5 mostram-se quase :i:nsensfve:i:s 

Os 

' as 

di:ferengas entre os tres ambi:entes, enquanto que o trata

mento T2 quase nao mostra d:i:ferenga de comportamento em 

rel:agao aos ambi:entes A2 e A3. 0 que pode 

comportamento e 0 teor or':l:g:i:nal de pureza fis:i:ca das se

mentes que compoem estes tratamentos. Ass:i:m, os tratamen

tos preparados com sementes com ma:i:or valor de pureza fi

s1!ca apresentaram melhor desempenho do que o tratamento 

Tl, com menor valor de pureza fts:i:ca, ou seja, com 62,0%. 

E i:mportante lembrar que o tempo de armazenamento, 'pode 

ter s:i:do i'nsuf1!c:i!ente para a obtengao de d:i:ferengas s:i:gnf_ 

f:i:cativas entre alguns tratamentos. 

Observando a f:i:gura 20, que ilustra a :i:nteragao 

amb:i:ente * tempo de armazenamento, ver:i!f:i:ca-se que no fi 

nal do armazenamento os valores para cada ambi'ente vao se 

d:i:ferenciando. 

Para esta vari:avel, as equagoes definidas f'orne 

cern o val:or para tetrazol:io para cada amb:i:ente de armaze-
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A ~ 

namento e cada mes de armazenamento. As equa9oes determi-

nadas para o ambiente Al apresentam co;•ffcientes de deter 

mfna9ao muito baixos, que levam a sua nao recomenda<;;ao. 

Ja para os amb:i!entes A2 e A3, o uso das equa<;;oes lineares 

possi:bilftam a obten9ao de valores bastante satisfatorios 

com coefi:cientes de determina~tao de 0,8562 e 0,9553, res

pectfvamente. 
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6. CONCLUSOES 

1. 0 tratamento com maior pureza flsica de sementes de 

BrachiarUi. ·decumbens, ou seja, 83,0%, foi o que apre

sentou os maiores resultados para os testes de tetrazo 

lio ao longo do periodo de armazenamento. 

2. 0 lote de sementes de Brachiaria decumbens de pureza fi 

sica de 62,0%, que nao sofreu adi9a0 de qualquer materi 

al, foi o que apresentou valores mais baixos para os re 

sultados de germina9ao. 

3. Considerando os resultados dos testes de germina9ao ob 

tidos, observa-se que o ambiente controlado, com 60,0% 

_:,, de·umidade relativa e 222C, eo mais adequado ao arma

zenamento de sementes de Brachiaria decumbens. 

4. Ao longo do periodo de armazenamento o ambiente A3 foi 

o menos proplcio para a conserva9ao das sementes de 

Brachiaria decumbens. 

5. 0 tratamento preparado a partir -de sementes de 

Brachiaria decumbens com maior valor de pureza flsica 

misturadas a vermiculita (aproximadamente 15% 
~ 

em P.£ 

so), em varias analises efetuadas ao longo do armazena 
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mento, apresentou o mesmo comportamento que o tratamento 

de 83,0% de pureza fisica para a umidade e a germina~ao. 
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ABSTRACT 

This work was conduced w:i!th Brachiaria decumbens 

Stapf seeds, to achieve :i!nformat:i!on about the influence of 

physical purity, extraneous ·. " · material; · and., certain 

envirorunento parameters on stored seeds viability. The 

seeds were harvested from the ground, cleaned until levels 

of physical purity of 62, O%, 72,8% and 83, O%. The 

treatments were prepared as follow: ·T1. seeds w:l:th 62, O% 

phys:l:cal pur:tty; T2. seeds with 72,0% physical purity mix 

ed with 10% weight vermiculite, therefore resulting seeds 

with 60,6% physical.purity; T3. seeds w:l:th 83,0% physical 

purity mi'xed m:i!xed with 15% weight vermiculite, 'therefore 

resulting seeds w:i!th 65, 9% physical purity; T4. seeds with 

83,0% phys:i:cal purity mixed with 15% so:i!land straw, there 

fore resulting seeds with 68,4% physical purity; T5.seeds 

w:i:th 83,0% phys:i:cal purity. All the five treatments were 

packed in paper bags, and stored in three conditions: A1. 

controlled environment with 60% relat:i:ve humidity and 

+ 
temperature 22+12C; A2. conventional shed; A3. tend of 

wood structure, with black plastic cover.and water vessel 

on the floor. There were three repeti\.ions per treatment, 

per condition. Every month, the seeds were tested for 

germination, tetrazol:i:um, moisture contend and physical 

purity. The storage period started in ,,. juiy/87 · and 

finished in february/88. It was possible to deduce: 

a. the highest level of physical purity treatment, ~ T5 , 
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maintained the best results for germination and tetrazoliL~ 

tests. 

b. the treatment T1, with 62,0% physical purity showed the 

most fall for the germination and tetrazolium tests. 

c. the controlled environment showed-~ to ·"be~ccthe most 

indicated to store Brachiaria decumbens seeds for all five 

treatments. 

d. the A3 condition, with high fluctuation of 

and relative humidity, was the less indicated 

Brachiaria decumbens seeds. 

temperature 

to store 

e. the T3 treatment with 15% weight vermiculite, was better 

for germination and tetrazolium tests than treatment T4 , 

with 15% weight misture of soil and straw. 


