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Resumo 

RESUMO 

0 algodao, considerado a mais importante das fibras texteis rtaturais e artifictais, 

e tambem uma das plantas de aprovettamento mais completo e que oferece variados 

produtos de utilidades, situando-se entre as dez maiores fontes de riquezas do setor 

agropecuario do Eirasil. Diante desta sua importancia, estudou-se as variacoes na 

qualidade fisiologica de sementes do algodoeiro (Gossypimn hirsutum r. latifolium, L.), 

utilizando-se um lote de fibra colorida (verde) e um nao colorido (tradicional branco), 

cultivares BRS Verde e CNPA 7H respectivamente, em fUncao de dois teores de 

umidade (8 e 10%) e submetidas ao armazenamento em ambiente controlado (camara 

seca), acondicionadas em potes de vidro hermeticamente fechados. Paralelamente, 

sementes destes mesmos lotes, foram armazenadas com e sem linter, e deslintadas e 

tratadas com fungicida, acondicionadas em embalagens permeaveis (sacos de papel) 

durante um periodo de 12 meses, em condicoes ambientais de laboratorio. Foram 

realizadas, ainda, os seguintes testes e determinacoes: teste de germinacao (TG), vigor 

(primeira contagem de germinacao, comprimento de pfantula, envelhecimento precoce e 

condutividade eletrica), umidade, teor de oleo e de proteina, De acordo com os 

resultados obtidos, concluiu-se que o teor de umidade 10% representou melhor a 

viabilidade das sementes em estudo. Com relacao as sementes da cultivar BRS Verde, 

observou-se um aumento da germinacao e do vigor durante o periodo de 

armazenamento. As sementes sem linter (S/L) apresentaram qualidade fisiologicas 

superior as com linter (C/L). O teor de oleo das sementes das cultivares BRS Verde e 

CNPA 7H aumentou significativamente durante o periodo de armazenamento, 

ocorrendo o inverso com o teor de proteina. 

Palavras chavc: qualidade fisiologica, sementes de algodao, armazenamento 
viii 



Abstract 

ABSTRACT 

Cotton, considered the most important of the natural and artificial textile fibers, it is 

also one of the plants with the most complete utility and usage with varied uses, being 

located among the ten largest sources of wealth in agricultural section of Brazil. Before the 

importance of this plant the present work aims to study the variations in the physiologic 

qualities of seeds of the cotton-plant (Gossypium hirsutum L. r. latifolium, Hutch) being 

used a lot with colored fibers (green) and a non-colored lot (traditional white) varieties BRS 

green and CNPA 7H respectively on account of two humidity tenors (8 and 10%) and 

submitted to the storage in controlled atmosphere (dry chamber) placed in glass pots air-

tightly closed. On the same way, seeds of these same lots were stored with and without lint, 

unlinted and treated with fungicide, conditioned in permeable packings (paper bags) during 

a period of 12 months in lab atmosphere conditions. The following determinations were 

accomplished: germination standard test (GST) vigor (germination first count, seedling 

length, precocious aging and electric conductivity) humidity, oil tenor and protein. 

According to the results gotten, we can conclude that the humidity tenor of 10% 

represented in a better way the viability of the seeds under study. In reference to the seeds 

of the variety BRS Green, an increase of the germination and vigor was observed during the 

storage period. The seeds without lint (S/L) presented superior physiologic quality in 

relation to the ones with lint (C/L). The oil tenor of the seeds varieties BRS Green and 

CNPA 7H increased highly during the storage period, while the protein tenor decreased. 

Key words: physiologic quality, cotton seeds, storage 
tx 



Capitulo / Introducao 

1. I N T R O D U C A O 

O algodao e uma das plantas mais cultivadas pelo homem, tendo em vista sua 

fibra, produto de consumo generalizado em todo o mundo. Como subprodutos de sua 

lavoura sao aproveitados, ainda, o oleo, a farinha da torta, o linter e a casca, todos 

extraidos da semente ou caroco. 

A cultivar CNPA 711 e um material selecionado para as condicoes semi-aridas 

do Nordeste e mostra-se grande adaptabilidade e estabilidade de producao nestas 

condic5es, sendo a cultivar mais plantada na regiao, tendo grande aceitacao pelos 

produtores (Carvalho, 1999). Por esta razao, procurou-se transferir a coloracao verde da 

fibra presente no material "Arkansas Green" determinado pelo gene Lg para esta 

cultivar, conforme o metodo empregado por Kohel (1985). 

Apesar de ser controlada geneticamente a cor da fibra, apos o cruzamento 

inicial e mais tres retrocruzamentos para a cultivar CNPA 7H, espera-se que as 

sementes de algodao, incorporadas com a cor verde tenham sido alteradas por alguns 

fatores fisiologicos da semente e tecnologicos da fibra em relacao ao material original, 

ou seja, o efeito do genotipo modificado dentro da mesma cultivar. Com este trabalho 

de melhoramento no algodao se gerou uma nova cultivar BRS Verde que e bastante 

distinta da cultivar CNPA 7H tradicional. 

Na Paraiba, ja foi formado um consorcio de empresas de confeccao (Natural 

Fashion) para criacao de uma colecao de moda com o algodao colorido (marrom, bege, 

verde e outros). Mesmo assim, este mercado ainda e considerado restrito. Os precos 

obtidos com o algodao colorido no mercado internacional variaram de US$ 3,79 a US$ 

5,00 por fibra Kg"1 para a cor verde, enquanto o algodao branco alcancou preco medio 
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de US$ 1,65 por fibra Kg"1 (EMBRAPA-Algodao, 2002). Atualmente, se o mercado 

paga R$ 60,00 arroba"5 de pluma branca, sem diivida tern condicoes de pagar R$ 90,00 

arroba"1 de pluma colorida, porque a colorac&o natural dispensa o tingimento artificial 

que polui o meio ambiente e valoriza os novos produtos por serem ecologicamente 

corretos, sendo estes produtos bastantes consumidos por pessoas alergicas a corantes 

sinteticos. 

Diante de sua importancia para o mercado, as sementes do algodao colorido 

ainda nao foram devidamente pesquisadas com relacao ao seu comportamento ao longo 

do armazenamento. Bruno et al. (2001) observaram que as sementes com linter de 

algodao colorido tiveram sua viabilidade favorecida durante o armazenamento em 

camara seca. Estes resultados sao contraditorios quando comparados com os trabalhos 

de pesquisa realizados por Patriota (1996) e com as afirmacoes dadas por Queiroga et 

al. (1997) de que as sementes de algodao nao mantiveram a sua qualidade fisiologica 

durante o armazenamento. 

Segundo Carvalho e Nakagawa (1988), a conservacao da semente parece ser 

funcao principal dos seguintes fatores: qualidade inicial da semente, teor de umidade, 

temperatura e ambiente e interacao entre teor de umidade e embalagem. 

Atraves da Portaria de n° 607 do MAP A, publicada em 14 de dezembro de 2001 

no Diario Oficial da Uniao, fica estabelecido o padrao para a producao e 

comercializacao de sementes de algodao, no que se refere a proibicao de sementes com 

linter em todo o territorio national. Para a Regiao Nordeste, onde os agricultores 

tradicionalmente usam sementes com linter com o minimo de germinacao de 60%, 

passou-se a demandar sementes deslintadas de elevada qualidade fisiologica com o 

minimo de germinacao de 70%. 

Para atender esta regiao de semi-arido que consome anualmente entre 1.200 a 

1.500 ton de sementes fiscalizadas de algodao deslintadas, uma empresa de 

deslintamento de sementes de algodao (TDA) prestadora de servicos foi implantada no 

Municipio de Quixeramobim-CE, cuja capacidade diaria e deslintar quimicamente 30 

ton de sementes, podendo tambem incluir o tratamento fungico das sementes de 

18 
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algodao. Gomes (1992) e Silva et al. (2001) constataram superioridade fisiologica das 

sementes de algodao deslintadas em comparacao com as sementes com linter. 

Diante do exposto, estudou-se as variacoes na qualidade fisiologica das sementes 

de algodao (Gossypium hirsutum, r. latifolium, L.) cultivares BRS Verde colorido e nao 

colorido da CNPA 7H, em funcao de diferentes tratamentos, dois teor de umidade e 

quatro periodos de armazenamento e como objetivos especificos: 

a) Avaliar duas cultivares de algodao BRS Verde e CNPA 7H em funcao de 

dois teor de umidade (8 e 10%) e de quatro periodos de armazenamento (0, 

sem armazenamento, 3, 6, 9 e 12 meses); 

b) Determinar a influencia de diversos tratamentos (sementes com e sem 

linter, e sementes deslintadas e tratadas com fungicida) em funcao de duas 

cultivares de algodao em relacao a qualidade fisiologica ao longo de doze 

meses de armazenamento. 

19 
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2. REVISAO B I B L I O G R A F I C A 

2.1. Armazenamento das sementes 

A expressao qualidade da semente e definida como a soma de varias 

caracteristicas ou atributos da semente como pureza genetica, dano mecanico, 

viabilidade, vigor, sanidade, uniformidade de tratamento, tamanho e aparencia. A 

qualidade de um lote de sementes baseia-se nestas caracteristicas e na porcentagem de 

umidade, incidencia de contaminantes e uniformidade. As sementes de maior qualidade 

sao geneticamente puras, de alto poder germinativo, alto vigor, livres de danos 

mecanicos, agentes patogenicos e contaminantes, padronizadas e adequadamente 

tratadas. 

Na conservacao de sementes de elevada qualidade e necessaries o controle de 

todas as etapas, desde a escolha da semente, inspecdes, colheitas, secagem, 

beneficiamento, embalagem e armazenamento, para que nao ocorram alteracoes na 

qualidade fisiologica durante o periodo de armazenamento (Queiroga et al., 1997). 

Segundo Souza e Peske (1999) as sementes devem ser armazenadas em 

ambientes adequados, da colheita ate a proxirna semeadura, principalmente para a 

manutencao da sua qualidade fisiologica, minimizando assim a velocidade de 

deterioracao. 

Pereira (1992) relata que o armazenamento de sementes requer cuidados 

especiais em ambientes nos quais a umidade relativa seja superior a 70%. Esse autor 

enfatiza que uma significativa porcao de agua contida na semente pode se dispersar nos 

20 



Capitulo 2 Revisao Ribliosrdfica 

constituintes coloidais e preencher os espaeos capilares entre as particulas eonstituintes 

da semente, o que torna disponivel uma quantidade de agua que pode ser utilizada em 

reacoes quimicas e bioquimicas, tais como as reacoes enzimaticas, a desnaturacao de 

proteinas, a gelatinizacao de carboidratos, alem de favorecer o desenvolvimento de 

microorganismos. 

Varios autores enfatizam que a qualidade da semente nao melhora durante o 

armazenamento e, por isso, ao ser armazenada, a qualidade inicial da semente e o fator 

fundamental na conservacao da germinacao e do vigor (Almeida et al., 1999; Queiroga 

etal., 1997; Gomes, 1992). 

A manutencao da qualidade de um lote de sementes durante o periodo de 

armazenamento e um importante aspecto a ser considerado dentro do processo 

produtivo de uma cultura, uma vez que o sucesso da implantacao de uma lavoura 

depende, entre outros, da utilizacao de sementes sadias com alto padrao de qualidade 

(Afonso Junior et al., 2000). 

Almeida (1981) estudando a influencia da temperature e umidade relativa sob a 

qualidade fisiologica de algodao, verificou que a maior perda de germinacao e vigor 

ocorreu nas sementes armazenadas com teor de umidade de 20.8% b.u. e temperature de 

40 °C e umidade relativa de 88% e nas mesmas faixas de umidade relativa (20, 30, 70 e 

90%) quanto menor a temperature, menor a queda de germinacao e vigor das sementes 

armazenadas. 

Bruno et al. (2000) estudando a qualidade fisiologica de sementes de amendoim 

cultivar BR-1 durante o armazenamento, verificaram decrescimo nos testes TG e IVG 

(teste de germinacao e indice de velocidade de germinacao), quando armazenadas em 

ambiente nao controlado. Sementes armazenadas em camara seca com 65% UR e 20 °C, 

mantiveram os valores de TG e IVG aproximados aqueles obtidos antes do 

armazenamento. 

Soares et al. (2001) armazenaram sementes de mamoneira durante o periodo de 

nove meses, e verificaram que as sementes apresentaram acrescimo na germinacao e no 

vigor ao final do periodo de armazenamento, porem, com decrescimo em condicoes de 

campo. 
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Medina et al. (1995) armazenaram sementes de amendoim da cultivar Tatu, 

tratadas com inseticidas e fungicidas em condicoes de ambiente natural, Campinas-SP; 

durante quinze meses e observaram que a germinacao se manteve elevada ate o setimo 

mes de armazenamento para todos os tratamentos estudados. 

Araujo et al. (2001) analisando a infiuencia do periodo de armazenamento das 

sementes de umbuzeiro na germinacao e no desenvolvimento da plantula, concluiram 

que as sementes de umbuzeiro com maior tempo de armazenamento, apresentaram 

maiores percentuais de germinacao. 

Um fator de grande importancia na conservacao da qualidade principalmente em 

sementes e o tipo de embalagem a ser utilizada para este fim. De acordo com 

Crochemore (1993) o tipo de embalagem no acondicionamento de sementes 

armazenadas assume relevante importancia na preservacao da viabilidade e do vigor, 

estando diretamente relacionada as condicoes climaticas predominantes no 

armazenamento. Por esta razao, a decisao sobre o tipo de embalagem em que se vai 

acondicionar as sementes nao e tao simples quanto poderia parecer a primeira vista. 

Carvalho e Nakagawa (1988) enfatizam que as condicoes climaticas sob as quais a 

semente vai permanecer armazenada, as caracteristicas mecanicas da embalagem e a 

disponibilidade no comercio sao aspectos importantes a serein considerados no processo 

de decisao sobre o tipo de embalagem a ser usado. 

Gomes (1992) estudando o comportamento da geminacao e do vigor das 

sementes de algodao herbaceo em diferentes tipos de embalagem, tratamentos e 

condicoes de conservacao durante o armazenamento, sob condicoes ambientais de 

Campina Grande, PB, observou que a permeabilidade das sementes interferiu 

diretamente na qualidade das sementes armazenadas por um periodo de doze meses. 

Com sementes de gergelim (Semimtm indicum L.) armazenadas em ambiente 

natural de laboratorio e em camara seca com temperatura controlada, acondicionada em 

diferentes tipos de embalagens, Azevedo (1994) observou que as embalagens 

impermeaveis foram as mais eficientes na conservacao da qualidade fisiologica dessas 

sementes, tanto em condicoes de ambiente natural como de camara seca com 

temperatura controlada. 
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2.2. Umidade das sementes 

O teor de umidade e um dos fatores para a conservacao dos graos e sementes 

armazenadas; portanto, o seu acompanhamento deve ser feito desde a colheita ate a 

ultima etapa da armazenagem, quando o produto e destinado ao consumo no caso de 

graos e, ao plantio, quando se trata de sementes. 

Segundo Carvalho (1994) todos os problemas relatives a conservacao dos graos 

armazenados nao podem deixar de fazer referenda ao teor de umidade O alto teor de 

umidade e a maior causa de reducao na qualidade fisiologica da semente armazenada, 

sendo um fator que exerce determinada infiuencia no processo de germinacao e vigor 

(Popinigis, 1985; Bosco, 1985; Gomes, 1992; Puzzi, 2000). 

Dutra e Castro (1997) avaliando a qualidade da semente de algodao herbaceo em 

funcao do grau de umidade e armazenagem, concluiram que o teor elevado da umidade 

inicial das sementes armazenadas, rapidamente ocorrera sua deterioracao, 

independentemente do ambiente ao qua! foi armazenada. 

Segundo Marur (1993) sementes mais vigorosas sao aquelas que permanecem 

razoavelmente secas no campo, e que sao armazenadas em lugares relativamente frescos 

e secos. Teor de umidade de 10% ou menos e essencial para um armazenamento seguro, 

mesmo que por um curto periodo de tempo. 

Luz et al. (1993) afirmam ser de fundamental importancia conhecer a quantidade 

de agua contida nas sementes logo apos a maturacao fisiologica e posteriormente na 

colheita, secagem, armazenamento e comercializacao. Na secagem, o teor de umidade 

determina a maior ou menor velocidade do processo. 

De acordo com Cavalcanti Mata (1979) as sementes ganham ou perdem umidade 

dependendo das condicoes de temperatura e umidade relativa do ar e este processo 

ocorre devido a higroscopicidade das sementes. 

Vasconcelos et al. (1992) estudando o efeito do processo de secagem, grau de 

umidade e tipo de embalagem na conservacao de sementes de cafe (coffea arabica L.), 

cultivar Catuai Vermelho, verificaram que a qualidade fisiologica dessas sementes 
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durante o armazenamento foi mais afetada pelo grau de umidade e pela embalagem do 

que pelos processos de secagem. 

O teor de umidade indicados para se reduzir ao minimo as perdas de materia 

seca em sementes para o armazenamento devem ser de 11 a 13% b.u., ou menos, 

principalmente para oleaginosas (Delouche e Potts 1974; Puzzi, 2000). 

Dutra (1996) objetivando uma avaliacao da qualidade da semente de algodao 

herbaceo armazenadas em diferentes umidades (9,0, 11,6, 12,6, e 15,5), por um periodo 

de dez meses, em tres embalagens (saco de papel, pano e lata), evidenciou atraves dos 

testes de primeira contagem da germinacao, peso de materia fresca de plantulas, peso de 

materia seca de plantulas e teste de envelhecimento precoce, que a umidade que melhor 

manteve a qualidade fisiologica das sementes foi a de 9,0%. 

Segundo Bacchi e Zink (1972), quanto mais baixo for o teor de umidade das 

sementes durante o armazenamento, maior sera sua longevidade, evidentemente, com 

algumas exceeoes e dentro de certos limites variaveis com as especies. 

Soares et al. (2001) estudando o beneficiamento e armazenamento de sementes 

de mamoneira (Ricinus communis L.) verificaram que houve variacao no grau de 

umidade das sementes ao longo do armazenamento em funcao da oscilagao climatica, 

do tipo de beneficiamento e embalagem utilizada, porem, essas variacoes nao 

interferiram na qualidade das sementes. 

Freire et al. (1999) avaliando linhagens promissoras de algodao herbaceo, 

verificaram que entre as determinacoes estudadas (teor de umidade, lipideos e proteinas) 

nao houve diferencas significativas para os valores de umidade e proteina. 

2.3. Deslintamento quimico 

Por deslintamento entende-se a operacao que visa a remocao do linter da 

semente de algodao, sendo esta remocao efetuada pelos seguintes processos: mecanicos, 

quimicos e flambado (Queiroga et al., 1997). \ 

Para Gomes (1992) o linter constitui serio problema para o uso da semente do 

algodao herbaceo, dificultando a operacao de semeadura mecanizada, dando origem a 
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falhas na cultura e a necessidade de se utilizar maior numero de sementes por metro 

linear. Alem disso, o linter constitui abrigo para pragas, bacterias e fungos, dificultando 

o controle fitossanitario e facilitando sua disseminacao. Este mesmo autor observou que 

o linter interfere significativamente na germinacao e vigor das sementes mesmo quando 

estas sao armazenadas em condicoes mais favoraveis de preservacao. Ainda constatou 

que as sementes deslintadas, classificadas em mesa de gravidade e tratadas com 

fungicida, embaladas em recipientes metalicos e conservadas em camara seca 

controlada, foram as melhores condic5es que mantiveram a qualidade fisiologica das 

sementes ao longo do armazenamento. 

A retirada do linter e uma pratica extremamente import ante com vista a 

obtencoes de lotes de sementes com alto padrao de qualidade fisica, fisiologica e 

sanitaria, condicoes estas indispensavejs para o sucesso de qualquer lavoura (Medeiros 

Filhoetal., 1995). 

De acordo com Abrahao (1987) os processos de deslintamento quimico, seja por 

via umida (H2SO4) ou por via seca (HCL) sao eficientes, rapidos e destroem totalmente 

o linter. 

Ao comparar diferentes metodos de deslintamento, Paolinelli et al. (1995) 

observaram que o deslintamento com acido sulfurico proporcionou maiores indices de 

germinacao de sementes do que o deslintamento mecanico. As sementes que sofreram o 

processo de flambagem ocuparam posicao intermediaria. No entanto, resultado inverso 

foi encontrado por Queiroga et al. (1993) que, estudando o comportamento de tres 

diferentes cultivares de algodoeiro, constataram que a qualidade fisiologica das 

sementes deslintadas por flambagem foi superior as sementes deslintadas quimicamente. 

Vale salientar que, segundo Helmer (1981), e necessario observar alguns importantes 

aspectos como, por exemplo, o nivel de danos a semente, eliminacao das sementes 

leves, alem da lavagem e secagem apos o processo do deslintamento. 

Otazu (1986) verificou a infiuencia de diferentes metodos de deslintamento na 

qualidade de sementes de algodoeiro de duas cultivares paulistas, 1AC-17 e 1AC-19, 

relacionando estes metodos com o estudo de armazenamento em dois ambientes de 

conservacao. As sementes foram deslintadas mecanicamente, a flama e com acido 
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sulfurico e armazenadas em camara seca e em ambiente de laboratories As sementes 

apresentaram caracteristicas fisiologicas distintas: houve superioridade nos testes das 

sementes deslintadas quimicamente em relacao a flama e nao foi observada a infiuencia 

do ambiente de conservacao sobre as sementes que sofreram a acao do deslintamento 

mecanico, quimico e a flama. 

Em trabalhos sobre o efeito do deslintamento quimico, mecanico e de diferentes 

ambientes e embalagens de armazenamento sobre a qualidade das sementes de 

algodoeiro, Fallieri et al. (1995) concluiram que o deslintamento com acido sulfurico foi 

superior ao deslintamento mecanico em termos de germinacao e vigor determinado 

pelos testes de envelhecimento artificial, condutividade eletrica e teste de tetrazolio. 

Souza et al. (1999) estudando sementes de duas cultivares (CNPA 711 e Precoce 

2) de algodao herbaceo (Gossyprum hirsulu'm L.) com e sem linter, observaram que, 

para o teste de germinacao e indice de velocidade de germinacao, a cultivar precoce 2 

apresentou resultados superiores a 711, em relacao as sementes com linter. Ja as 

sementes deslintadas, os resultados foram satisfatorios para as duas cultivares, com 

destaque para a cultivar CNPA 7H. 

Segundo Patriota (1996) o linter reduz a germinacao e o vigor das sementes de 

algodao mesmo armazenadas com diferentes teores de umidade. Em seu estudo, 

verificou que: sementes deslintadas, classificadas em mesa de gravidade, tratadas com 

fungicidas e acondicionadas com 8% b.u de umidade, apresentaram maiores 

percentagem de germinacao e vigor durante o periodo de 280 dias de armazenamento e 

para todos os teores de umidade estudados. 

Silva et al. (2001) estudando a infiuencia do beneficiamento e do deslintamento 

na germinacao e vigor da semente de algodao herbaceo, verificaram uma superioridade 

fisiologica das sementes deslintadas com acido sulfurico sobre as sementes com linter. 

Ja Bruno et al. (2001) estudando sobre a qualidade de sementes do algodoeiro colorido e 

tradicional, cultivar CNPA 7H, concluiram que a presenca do linter nas sementes do 

algodao colorido favoreceu a manutencao de sua viabilidade durante o armazenamento. 

Filipe et al. (1999) estudando os efeitos do deslintamento quimico sobre a 

qualidade fisiologica de duas cultivares de algodao (IT A 90 e IT A 96), observaram uma 
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superioridade fisiologica das sementes deslintadas com acido sulfurico sobre as 

sementes com linter para as duas cultivares em estudo. 

Evangelista et al. (1997) avaliando o deslintamento quimico sobre a germinacao 

de duas variedades de sementes de algodao submetidas ao estresse hidrico, concluiram 

que as sementes deslintadas apresentaram maiores indices de velocidade de emergencia 

e estande em condicoes de estresse hidrico. 

2.4. Germinacao 

A qualidade fisiologica esta relacionada com a capacidade da semente 

desempenhar funcoes vitais, tais como germinacao, vigor e longevidade. Os efeitos 

sobre a qualidade fisiologica, geralmente sao traduzidos pelo decrescimo na 

porcentagem de germinacao, no aumento de plantulas anormais e pela reducao do vigor 

das plantulas. 

O primeiro atributo da qualidade fisiologica a considerar-se em um lote de 

sementes e a percentagem de germinacao, que representa a capacidade da semente em 

dar origem a uma plantula normal (Dias e Crochemore, 1993). 

Segundo Brasil (1992) germinacao de sementes e a emergencia e 

desenvolvimento das estruturas essenciais do embriao, demonstrando sua aptidao para 

produzir uma planta normal sob condicoes favoraveis de campo. E, para que uma 

plantula possa continuar seu desenvolvimento ate tornar-se uma planta normal deve 

apresentar as seguintes estruturas essenciais: sistema radicular (raiz primaria, raizes 

secundarias e, em certos casos raizes seminais), parte aerea (hipocotilo, epicotilo, em 

certas gramineas, mesocotilo e gemas terminals), cotiledones (um ou mais) e coleoptilo 

(em todas as gramineas). 

Marcos Filho et al. (1987) afirmaram que o objetivo principal do teste de 

germinacao e a obtencao de informacoes que permitam determinar o valor das sementes 

para semeadura e a comparac&o desse valor em diferentes lotes, sendo importante sua 

padronizacao. Para Martins Neto (1994), este teste e o mais comum e frequente para a 

determinacao da qualidade fisiologica de sementes, sendo o seu procedimento 
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padronizado, o que o torna a mais importante informacao para fins de comercializacao 

de sementes. 

Estudos sobre a maturacao fisiologica das sementes desenvolvidas por Smith, 

citado por Popinigis (1985), informam que a habilidade de uma semente de manter a 

capacidade germinativa depende primeiramente da estrutura da camada envolvente, a 

casca e a natureza da substantia que nela esta contida. As sementes oleaginosas nao 

resistem tanto quanto aquelas em cujo albumem predomina o amido. 

O teste de germinacao e utilizado em laboratorio para avaliar a qualidade da 

semente, sendo realizado sob condicoes de temperatura e substratos ideais para cada 

especie (Almeida et al., 2001). 

Entende-se que a qualidade fisiologica das sementes resume-se ao fato das 

mesmas apresentarem capacidade de desempenhar funcdes vitais caracterizada pela 

germinacao e vigor, bem como pela longevidade das sementes, frequentemente avaliado 

pelo teste padrao de germinacao (TPG). Carneiro e Braccini (1996) descrevem que do 

ponto de vista fisiologico, a germinacao de cada semente compreende as rases de 

embebicao, alongamento das celulas, divisao celular e diferenciacao dos tecidos. 

Nobrega e Rodrigues (1995) estudando a germinacao de sementes de soja, 

poderam concluir que variacdes na disponibilidade hidrica afetaram o processo 

germinativo dessas sementes em funcao da qualidade fisiologica da semente, da 

velocidade de absorcao de agua, do grau de umidade inicial e do tamanho da semente. 

Almeida e Fonseca (1998) estudando sobre o ponto de maturacao fisiologica de 

sementes de gergelim, observaram flutuacoes nos valores obtidos para a germinacao e 

vigor, fato este relacionado a possivel dormencia, que as sementes exibem quando 

atingem o ponto maximo de maturacao fisiologica. 

Aguiar Filho (1979) estudando a maturidade fisiologica do algodoeiro moco, 

verificou que a capacidade germinativa das sementes nao foi atingida, mesmo sob 

condicoes favoraveis, tendo como causa provavel, a impermeabilidade do tegumento a 

agua, devido a constituicao de suas camadas celulares. 
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2.5. Vigor 

Ate hoje nao se tem chegado a uma definicao unica do que seja o vigor de 

sementes, porem, Vieira e Carvalho (1994) eitam as duas principals associacoes que 

congregam tecnologistas de sementes (ISTA e AOSA) onde cada uma tem a sua 

definicao. A da ISTA foi adotada em 1977 e a da AOSA em 1980. Sao elas as 

seguintes: 

ISTA. Vigor de sementes e a soma daquelas propriedades que determinam o 

nivel de potencial de atividade e desempenho de uma semente ou de um lote de 

sementes durante a germinacao e a emergencia da plantula (ISTA, 1981). 

AOSA: Vigor de sementes compreende aquelas propriedades que determinam o 

potencial para uma emergencia rapida e uniforme e para o desenvolvimento de plantulas 

normais sob uma ampla faixa de condicoes ambientais (AOSA, 1983). 

O vigor e uma caracteristica fisiologica, determinado pelo genotipo e modificado 

pelo meio que determina sua capacidade de dar rapidamente origem a uma plantula no 

solo, bem como de resistir a uma serie de fatores ambientais. A infiuencia do vigor da 

semente pode persistir durante a vida da planta e pode afetar inclusive a producao 

(Nakagawa, 1987). 

A qualidade das sementes bem como o vigor das plantulas, alem de serem 

afetadas por fatores geneticos e condicoes da planta-mae, sao tambem afetados por 

outros fatores como: condicoes do meio ambiente na epoca de semeadura e cultivo no 

campo, metodos de cultivo, colheita, processamento e armazenamento de sementes. As 

purezas fisicas e geneticas sao caracteristicas bontroladas durante as etapas de producao 

e beneficiamento, podendo ser mantidas durante toda a vida da semente (Medeiros Filho 

et al., 1995). 

Para Marcos Filho et al. (1987) o pbjetivo basico dos testes de vigor e a 

identificacao de possiveis diferencas significativas na qualidade fisiologica de lotes que 

apresentem poder germinativo semelhante. \ Isto, porem, nao significa que se deva 

promover a substituicao do teste de germinacao pelos de vigor; estes tem sido utilizados 

principalmente para complementar as informacoes fornecidas pelo teste de germinacao. 
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Para Krzyzanowski e Franca Neto (1991) os testes de vigor apresentam grandes 

perspectivas de uso no controle de qualidade, tendo em vista evitar o manuseio e 

comercializacao de sementes de qualidade inadequada. Baseados na avaliacao das 

plantulas sao realizados em laboratorio sob condicoes controladas ou em condicoes de 

campo. Os testes de laboratorio sao instalados, em sua maioria, nas mesmas condicoes e 

metodologia do teste padrao de germinacao e, portanto, seguindo as Regras para Analise 

de Sementes. 

Marcos Filho (1991) relata que a selecao de testes de vigor visando inclusao em 

programas de controle de qualidade de sementes deve atender a objetivos especificos; 

relata que dentre os disponiveis, os testes de tetrazolio, de condutividade eletrica, de frio 

e de envelhecimento artificial, podem ser considerados como os mais indicados para a 

composicao de um programa de controle de qualidade fornecendo informacoes 

complementares as do teste de germinacao, 

Destaca-se, tambem, o crescimento das plantulas, baseado no principio de que as 

amostras que apresentam maiores valores de comprimento medio de plantulas normals 

ou das partes destas, sao consideradas mais vigorosas. As sementes vigorosas originam 

plantulas com maior taxa de crescimento, em funcao de apresentarem maior capacidade 

de transformacao e de suprimento de reservas dos tecidos de armazenamento e da maior 

incorporacao destes pelo eixo embrionario (Dan et a l , 1987). 

O teste de envelhecimento artificial baseia-se no fato de que a taxa de 

deterioracao das sementes e aumentada consideravelmente atraves de sua exposicao a 

nivel adversos de temperatura e umidade relativa considerando os fatores ambientais 

mais relacionados a deterioracao (Marcos Filho, 1994). 

Entre os subprodutos produzidos pelo algodao, destaca-se o oleo, cuja 

composicao, em termos de percentuais, varia em funcao das condicoes de cultivo e, 

principalmente, entre as cultivares (Bailey et a l , 1966). O oleo produzido pelo 

algodoeiro e concentrado em suas sementes e figura entre os sete mais importantes do 

mundo, com producao anual de 3,6 milhoes de toneladas, segundo Bauredy e Hau, 

citados por Marquie e Hequet (1994). 
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Erismann et al. (1999) estudando sobre a correlacao entre o teor de oleo nas 

sementes de algodao de diversas cultivares, concluiram que houve variacao significativa 

do teor de oleo entre as variedades estudadas e que a cultivar CNPA 7H apresentou 

resultados intermediaries nas percentagens de oleo em relacao as demais. 

Gondim-Tomaz et al. (1997) determinando o teor de oleo em sementes de 

algodao pelo metodo de ressonancia magnetica nuclear, concluiram que as variedades 

de sementes apresentaram valores diferentes para o teor de oleo, destacando-se a 

cultivar CNPA 7H como sendo superior a CNPA PRECOCE 2. 

2.6. Condutividade eletrica 

A condutividade eletrica tem sido proposta como um teste para se avaliar o vigor 

de sementes, uma vez que o baixo vigor geralmente apresenta certa desorganizacao na 

estrutura das membranas permitindo um aumento na lixiviacao das celulas. 

Tambem, a condutividade eletrica da solucao de embebicao de sementes tem 

sido proposta como um teste para avaliar o vigor (Marcos Filho et al., 1987), visto que o 

valor da condutividade e funcao da quantidade de lixiviados na solucao, a qual esta 

relacionada com a integridade das membranas celulares. Logo, membranas mal 

estruturadas e celulas danificadas estao, geralmente, associadas com os processos de 

deterioracao da semente e, portanto, com sementes de baixo vigor (AOSA, 1983). 

Powell (1986) observou que a quantidade de eletrolitos e a intensidade de 

material lixiviados estao diretamente relacionados com a permeabilidade das 

membranas e, consequentemente, sao influenciadas pela idade da semente, pela sua 

condicao fisiologica e tambem pela incidencia de danificacoes. 

Dentre os fatores que podem afetar os resultados da condutividade eletrica 

podem-se destacar o teor de umidade das sementes, o periodo e a temperatura de 

embebicao, a especie em estudo, o tamanho da semente, os genotipos dentro da mesma 

especie, a idade e a cor da semente (Panobianco e Vieira, 1994; Carvalho et al., 1995). 
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3. M A T E R I A L E METODOS 

3.1. Procedencia das sementes e localizacao 

As sementes de algodao herbaceo, cultivares BRS Verde (algodao colorido) e 

CNPA 7H de cor branca (algodao traditional) foram provenientes de campos irrigados, 

de producao de sementes basicas da Embrapa Algodao, coletadas no ano agricola de 

2000, no municipio de Touros, RN - propriedade Bebida Velha. Os ensaios foram 

conduzidos nos Laboratories de Armazenamento e Processamento de Produtos 

Agricolas do Departamento de Engenharia Agricola (DEAg) da Universidade Federal 

de Campina Grande, PB, em conjunto com o Laboratorio de Sementes e de Fibras do 

Centra National de Pesquisa do Algodao, da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuaria, (EMBRAPA) em Campina Grande, PB. 
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3.2. Preparo, acondicionamento e armazenamento das sementes 

Material e Metodos 

Utilizaram-se 200 kg de sementes com linter resultante do beneficiamento em 

um descarocador de serra. Parte dessas sementes (90 kg) foram deslintadas em acido 

sulfurico comercial, na proporcao de um litro do acido para 7 kg de sementes. 

Posteriormente, foram submetidas a tres lavagens em agua corrente, para remocao total 

do acido; a neutralizacao foi feita empregando-se uma solucao de Hidroxido de sodio 

(NaOH) a 3%. Em seguida, foram postas para secar ao sol. 

As sementes deslintadas (80 kg) foram classificadas em mesa de gravidade, com 

equipamento da Industria e Comercio Casp S.A, modelo 975, existente na Estacao 

Experimental da Embrapa Algodao, localizada em Patos, PB, sendo eliminadas as 

sementes chochas, perfuradas, quebradas e os materials inertes. Metade do material 

resultante do processo de classificacao (aproximadamente 35 kg) receberam uma 

aplicacao de fungicida com Plantacol (75% de PCNB-Pentacloronitrobenzeno) na base 

300 gramas do produto para 100 kg de sementes. 

3.2.1 Determinacao da umidade (U) 

A determinacao da umidade foi realizada pelo metodo oficial da estufa, prescrito 

nas Regras para Analise de Sementes (Brasil, 1992) a 105 ± 3 °C, durante 24 horas, 

utilizando-se quatro repeticoes por tratamento. Pesou-se uma amostra de 10 g (P) por 

repeticao, utilizando-se uma balanca eletronica de marca Mettler, modelo P-1200, com 

precisao de 0,0001 g. Apos o tempo de exposicao na estufa, as sementes foram 

retiradas, resfriadas em dessecadores e em seguida pesadas, obtendo-se o peso final (p). 

A porcentagem de umidade foi calculada em base umida, aplicando-se a seguinte 

expressao: 
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(P- P) 

P -1 

em que: 

U - umidade, % 

P - peso inicial, g 

p - peso final, o peso do recipiente mais o peso da semente seca, g 

/ - peso do recipiente, g 

Formados os lotes de sementes, com e sem linter, amostras de cada lote foram 

coletadas em quantidades suficientes para a execucao dos experimentos. Foram 

instalados dois ensaios conforme as condicoes de armazenamento. 

3.2.2. Ensaio 1: Armazenamento em condicoes controladas (Camara seca) 

Utilizou-se apenas sementes com linter e estudou-se dois teor de umidade (8 e 

10% b.u.) e quatro periodo de armazenamento (0 sem armazenamento, 3, 6, 9 e 12 

meses). 

Parte das sementes com 10% de umidade (testemunha), considerada padrao para 

esta cultura foram submetidas a uma secagem para obter o teor de umidade 8% 

destinado a armazenagem.A comprovacao da umidade existente nas sementes foi 

determinada por meio da formula recomendada por Almeida et al. (1997). 

P f = Pi}^Z±lL (3,1) 
100-(If 

em que: 

Pf - peso final da amostra, g 

Pi - peso inicial da amostra, g 

Ui - umidade inicial das sementes (% b.u); 

Uf- umidade desejada das sementes (% b.u). 
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Para a secagem das sementes, amostras de 3 kg de cada tipo (verde e branco) 

foram colocadas em estufa com circulacao de ar e temperatura constante de 40 ± 2 °C 

ate atingir a umidade desejada (8%), O tempo de permanencia das sementes na estufa 

variou em funcao da umidade pretendida. Posteriormente, as sementes foram levadas a 

um germinador com temperatura de 20 + 2 °C, onde permaneceram durante sete dias, 

tempo requerido para que as mesmas entrassem em equilibrio. 

A qualidade fisiologica das sementes, foram avaliadas aos zero, tres, seis, nove e 

doze meses de armazenamento. 

As sementes das cultivares BRS Verde e CNPA 7H foram colocadas em potes 

de vidro lacrados e levadas a uma camara seca com temperatura de 10 °C e umidade 

relativa do ar de aproximadamente 40%, pertencente a Embrapa Algodao. 

3.2.3. Ensaio II : Armazenamento em condicoes ambientais de laboratorio. 

Constituiu-se de duas fases: na fase I , utilizou-se as sementes das cultivares de 

algodao BRS Verde e CNPA 7H que foram deslintadas; submetidas a mesa de 

gravidade e que, uma porcao destas, foram tratadas com fungicida. Na fase I I , utilizou-

se apenas semente deslintadas (S/L) realizada para a determinacao do teor de oleo e 

proteina que em seguida, foram todas armazenadas. 

Em ambas as fases, as sementes de cada tratamento foram colocadas em 

embalagem permeavel (saco de papel), armazenadas em condicoes ambientais de 

laboratorio de Campina Grande, PB, que apresentaram no periodo do experimento 

temperatura e umidade relativa do ar media de 24,4 °C e 76%, respectivamente. 
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As sementes de cada ensaio foram submetidas aos seguintes testes: 

3.3. Teste de germinacao (TG) 

Foram utilizadas quatro repeticSes de 50 sementes por tratamento, as quais 

foram semeadas em rolos de papel toalha (Germ/test), umedecidos e colocados em 

germinador com temperatura regulada a 25 + 1 °C durante o periodo de oito dias. A 

contagem do numero de plantulas normals expressa em porcentagem, seguiu as 

recomendacoes estabelecidas nas Regras para Analises de Sementes (Brasil, 1992). 

3.4. Testes de vigor (TV) 

3.4.1. Primeira contagem do teste da germinacao ( l a C T G ) 

A primeira contagem da germinacao foi feita, contando-se o numero de plantulas 

normais emergidas no quarto dia do TPG, descrito anteriormente, conforme 

recomendacoes de Vieira e Carvalho (1994). Os resultados obtidos foram expressos em 

percentagem. 

3.4.2. Comprimento da plantula (CP) 

O teste foi conduzido com quatro repeticoes de 10 sementes. Os rolos foram 

preparados conforme o TPG. O comprimento da radicula + hipocotilo foi medido em 

centimetro (cm) apos quatro dias depois de colocadas as amostras na camara de 

germinacao (25 ± 1°C). O comprimento medio da radicula + hipocotilo foi obtido 

somando-se as medidas tomadas para cada repeticao, dividindo-se pelo numero de 

plantulas normais mensuradas, com os resultados expressos em centimetro (cm) por 

plantula (Vieira e Carvalho, 1994). 
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3.4.3. Envelhecimento precoce (EP) 

Material e Metodos 

Utilizou-se quatro repetic5es de 100 sementes cada, distribuidas sobre uma tela 

de arame de um gerbox; apos a adicao de 40 ml de agua destilada ao fundo da mini-

camara, que as mesmas foram colocadas dentro de um germinador, a temperatura de 42 

± 1°C, permanecendo por 72 horas (AOSA, 1983), Em seguida, efetuou-se o teste de 

germinacao, seguindo a mesma metodologia descrita para o TPG, no item 3.3. A 

interpretacao dos resultados, expresso em percentagens de plantulas normais, tambem 

seguiu os criterios estabelecidos nas Regras para Analises de Sementes (Brasil, 1992). 

3.4.4. Condutividade eletrica (CE) 

Foi realizado este teste seguindo a metodologia proposta pelo comite de vigor da 

AOSA (1983). Quatro repeticoes de 50 sementes, provenientes da porcjio de sementes 

puras, foram pesadas em balanca de precisao 0,001 g e colocadas em copos plasticos 

contendo 75 ml de agua destilada. As amostras permaneceram no germinador a 25 + 1 

°C por um periodo de tempo de 24 horas. Apos este periodo, a condutividade eletrica 

das solucSes foi determinada atraves da leitura em condutivimetro marca Digimed 

modelo DM-3 I c os valores medios oblidos para cada material foram expressos em 

u.s.(cmg)-1. 

3.5. Teor de oleo 

A determinacao do oleo foi feita por extracao em solvente, de acordo com 

metodologia de Randall (1974) obedecendo ao seguinte roteiro: Inicialmente, preparou-

se o material, colocando-se os balSes de vidro na estufa, por uma hora, e meia hora no 

dessecador, para a obtencao da tara; depois, pesaram-se 2 g da amostra, transferindo-as 

para os cartuchos proprios de extracao, e, em cada balao adicionaram-se 50 ml de 

hexano, que foram acoplados adequadamente nos extratores. Com os cartuchos imersos 

37 



Capitulo 3 Material e Metodos 

no solvente, marcou-se o initio da ebulicao, prolongando-se por 15 minutos; apos esse 

tempo suspenderam-se os cartuchos, por 45 minutos, para que a lavagem ocorresse. 

Ao final da extracao suspendeu-se o aquecimento e, em temperatura ambiente, 

transferiram-se os baloes para o banho-maria a fun de evaporar todo o hexano 

remanescente da extracao; no dia seguinte, a pesagem e a recuperacao do oleo foram 

procedidas, utilizando-se nos calculos a equacao 3.4. 

TO = [ ( / ! - / ' • ) 1\) J 0 Q (3.4) 
PA 

em que: 

TO = teor de oleo, % 

Ps = peso seco do (balao + oleo), g 

Ph = peso seco do balao, g 

Pbr= peso do branco (balao sem amostra, apos extracao), g 

PA = peso da amostra, g 

3.6. Teor de proteina 

A determinacao do teor de proteina foi obtida multiplicando-se o nitrogenio total 

pelo fator 6,25 (AOAC, 1984). O nitrogenio total foi determinado pelo metodo Micro-

Kjeldahl. 

Das amostras de sementes de cada tratamento, foi pesada uma aliquota de 0,1 g e 

colocadas em tubo de ensaio. Para sua digestao, foram acrescentados 50 mg de sulfato 

de sodio, 10 gotas de sulfato de cobre a 5% e 5 ml de acido sulfurico concentrado, 

deixando-se em repouso por 24 horas. Apos esse periodo, foi colocada no digestor 

(Tecnal), a uma temperatura que variou de 150 a 250 °C. Apos a destruicao da materia 

organica, o material foi esfriado e transportado para balSes de 100 ml, completando-se 

seu volume com agua destilada. Para a determinacao do nitrogenio total, foi pipetado 1 

ml do extrato para um balao de 50 ml, onde foi adicionado 20 ml de agua destilada, 1 ml 

de hidroxido de sodio (NaOH) a 10%, 1ml de silicato de sodio a 50% e 2 ml do reativo 

de Nessler que da a eoloracao do nitrogenio. Novamente, completou-se o volume com 
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agua destilada, agitando a mistura, deixando-a em repouso por 30 minutos para 

posterior leitura em absorbancia no espectrofotdmetro (Spectronic 20 da Bausch e 

Lomb), a um comprimento de onda de 410 nm. O calculo foi efetuado atraves da 

equacao da regressao de nitrogenio. 

Y = 0,125X (3.5) 

em que: 

Y = nitrogenio, %; 

X= leitura do aparelho. 

3.7. Analise estatistica 

Para os ensaios realizados em camara seca foram utilizados os seguintes 

tratamentos: 

• Delineamento inteiramente casualizado, utilizando-se um esquema 

fatorial de 2 x 2 x 5, com quatro repeticoes, sendo os fatores: duas 

cultivares de algodao BRS Verde e CNPA 7H; dois niveis de umidade 

(S.O - sementes com 10%, S. 1 - sementes com 8%) e cinco periodos de 

armazenamento (0, 3, 6, 9 e 12 meses). 

Para os ensaios realizados em condicoes ambientais de laboratorio foram 

utilizados os seguintes tratamentos: 

• Na fase I , o esquema fatorial utilizado foi 2 x 3 x 3 com quatro 

repeticoes, sendo os fatores: duas cultivares de algodao BRS Verde e 

CNPA 7H; tres diferentes tratamentos (T. l - sementes com linter, T.2 -

sementes deslintadas + mesa de gravidade e T.3 - sementes deslintadas + 
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mesa de gravidade + tratadas com fungicida); e tres periodos de 

armazenamento (0, 6 e 12 meses). 

• Na fase I I , o esquema fatorial utilizado foi 2 x 2 em delineamento 

inteiramente casualizado, com quatro repeticdes, sendo os fatores. duas 

cultivares de algodao BRS Verde e CNPA 7H e dois periodos de 

armazenamento (0 e 12 meses), realizado para a determinacao do teor de 

oleo e proteina. 

Para a analise de variancia, os dados nao necessitaram de transformacoes. Os 

dados qualitativos foram analisados segundo o teste de Tukey ao nivel de 5% de 

probabilidade, tanto para os fatores quanto para a interacao entre eles. Os dados 

quantitativos foram submetidos a regressao polinomial. O processamento dos dados e a 

realizacao das analises estatisticas foram feitos no computador, utilizando-se o 

Programa computacional Assistat (Silva, 1996). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1. Armazenamento em condicoes controladas (camara seca) 

As analises de variancia e coeficiente de variacao correspondente a percentagem 

de germinacao, primeira contagem da germinacao, comprimento de plantulas e 

envelhecimento precoce, obtidas em func§o de duas cultivares de algodao (verde e 

branca), dois niveis de umidade e cinco periodos de armazenamento em camara seca, 

bem como suas possfveis interacoes, encontram-se na Tabela 1. Todos os tratamentos 

apresentaram diferencas significativas, exceto para o tratamento umidade nos testes de 

comprimento de plantulas e envelhecimento precoce, inclusive na interacao dos 

tratamentos Cultivares x Umidades para o teste de envelhecimento precoce. 
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Tabela 1. Analises de variancia (quadrados medio) e coeficiente de variacfio 

coirespondentes a percentagem de germinacao (TPG), primeira contagem 

de germinacao (l a CTPG), comprimento de plantulas (CP) e 

envelhecimento precoce (EP), obtidas em duas cultivares de algodao 

herbaceo, em funcao de dois niveis de umidade e cinco periodos de 

armazenamento e suas interacSes. Campina Grande, PB, 2002 

— - — • ; QUADRADOS MEDIOS 

Variacao 
G . L . T G 

(%) 

l a C T G 
(%) 

CP 
(cm) 

E P 
(%) 

Cultivares (C) 1 20,01 ** 78,10** 473,38 ** 11,00** 

Umidades (U) 1 187,15 ** 655,15 ** 2,70 ns 0,02 ns 

Periodos(P) 4 6,94 ** 33,51 ** 93,31 ** 35,36 ** 

C x U 1 275,87 ** 605,77 ** 56,67 ** 0,64 ns 

C x P 4 79,89 ** 91,17** 12,39 ** 17,27 ** 

U x P 4 42,38 ** 50,32 ** 23,76 ** 8,13 ** 

C x U x P 4 39,51 ** 56,97 ** 61,62 ** 13,43** 

Residuo 60 9,79 9,18 1,92 8,74 

C.V. (%) 4,79 4,86 14,82 4,02 

** significativo a 1% de probabilidade; * significativo a 5% de probabilidade; ns nao 
significativo. 

4.1.1 - Relacao Cultivares/Umidades 

4.1.1.1 - Germinacao 

As medias relativas a este parametro encontram-se na Tabela 2. As cultivares de 

algodao diferiram entre si. De modo contrario, observa-se valores sigmficativarnente 

diferentes entre os teores de umidade e tambem para cada cultivar nos dois niveis de 

umidade (interacao Cultivares x Umidades). Observa-se ainda que as sementes da 
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cultivar BRS Verde apresentaram maior poder germinativo (66,81%), diferindo 

significativamente das sementes da cultivar CNPA 7H (branca). Para as sementes de 

algodao com linter, o valor da germinacao acima de 60% tem sua importancia para fins 

de comereializacao de sementes (semeadura), por ser a germinacao considerada um 

teste padronizado (Marcos Filho et al., 1987; Martins Neto, 1994). 

Por outro lado, as medias por m'veis de umidade mostraram diferencas 

significativas quando se compara a germinacao proveniente de sementes com teor de 

umidade de 10% (70,03%) em relacao ao teor de 8% (60,45%). Para Marur (1993), o 

teor de umidade de 10% nas sementes de algodao tem se mostrado essencial para um 

armazenamento seguro. 

Tabela 2. Percentagem de germinacao (TG) obtida em duas cultivares de algodao 
herbaceo, em funcao dos teores de umidades. Campina Grande - PB, 2002 

T G (%) 

Cultivares Umidades (%) Medias 

10 8 

BRS Verde 77,41aA 56,21 bB 66,81 A 

CNPA 7H 62,65 bA 64,70 aA 63,67 B 

Medias 70,03 a 60,45 b 

DMS (Colunas e Linhas) = 1,98 
Medias seguidas pela a mesma letra minusculas nas colunas e maiusculas nas linhas nao 
diferem estatisticamente ao nivel de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 

Na interacao Cultivares x Umidades (Tabela 2), observa-se pelos valores dentro 

de cada cultivar, que na CNPA 7H (branca) os teores de umidade nao diferiram 

significativamente entre si. Ja com relacao a cultivar BRS Verde, as sementes de 

algodSo com teor de umidade de 10% apresentaram maior poder germinativo (77,41%) 

em comparacao as sementes com 8% de umidade (56,21%). Pela diminuiclto da 

umidade da semente para 8%, esperava-se que o algodao da cultivar BRS Verde tivesse 

um melhor desempenho germinativo. Para Bacchi e zink (1972), quanto mais baixo for 
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o teor de umidade das sementes durante o armazenamento, maior sera sua longevidade, 

entretanto, com algumas excecoes e dentro de certos limites variaveis de cada especie. 

Por outro lado, verifica-se que dentro de cada teor de umidade, houve diferenca 

significativa entre cultivares, apresentando as sementes com 10% de umidade na 

cultivar BRS Verde elevado poder germinativo (77,41%), cnquanto as sementes com 

8% de umidade, a germinacao foi elevada na cultivar CNPA 7H (64,70%). 

4.1.1.2-Vigor 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 3, as medias de vigor 

indicam que as sementes das cultivares CNPA 7H (branca) e BRS Verde foram mais 

vigorosas quando avaliadas pelos testes de primeira contagem da germinacao (65,23%) 

e de comprimento de plantulas (12,73 cm), respectivamente. Estas variacoes de 

resultados de cultivares em funcao do teste de vigor ficou mais acentuada no teste de 

comprimento de plantula, sendo o vigor das sementes da cultivar BRS Verde (12,73 cm) 

superando em dobro a cultivar CNPA 7H (5,95 cm). Quanto a infiuencia do teor de 

umidade no vigor das sementes de algodao, constatou-se que no teste de primeira 

contagem da germinacao houve diferenca significativa no vigor entre as sementes com 

10% de umidade (70,91%) e as sementes com 8% (53,56%), enquanto no teste de 

comprimento de plantulas nao acusou diferencas significativas no vigor das sementes 

entre os teores de umidade de 10% (9,07 cm) e 8% (9,61 cm). Pelo fato do teste de 

primeira contagem da germinacao se basear nos resultados do teste de germinacao, flea 

evidente a pouca precisao do referido teste ( l a CTG), em razao de que Marcos Filho et 

al. (1987) e Marcos Filho, (1991) consideram que o teste de comprimento de plantulas 

identifica melhor possiveis diferencas significativas na qualidade do lote que 

apresentam poder germinativo semelhante, ou seja, os testes de vigor tem sido utilizados 

principalmente para completar as informacoes fornecidas pelo teste de germinacao, 

conforme Popinigis (1985). 
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Tabela 3. Valores medios de vigor ( l a CTG e CP) obtido em duas cultivares de algodao 

herbaceo, em funcao dos teores de umidades. Campina Grande - PB, 2002 

l ' C T G (%) CP (cm) 

Cultivares Umidades (%) Umidades (%) 

10 8 Medias 10 8 Medias 

BRS Verde 76,25 aA 42,24 bB 59,24 B 13,65 aA 11,82 aB 12,73 A 

CNPA 7H 65,57 aA 64,90 aA 65,23 A 4,5 bB 7,4 bA 5,95 B 

Medias 70,91 a 53,56 b 9,07 a 9,61 a 

DMS (Colunas e Linhas) = 00,67 
Medias seguidas pela a mesma letra minusculas nas colunas e maiusculas nas linhas nao 
diferem estatisticamente ao nivel de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 

Na interacao Cultivares x Umidades, pode-se observar (Tabela 3) que o maior 

vigor tanto para a cultivar BRS Verde como para a cultivar CNPA 7H (branca) foi 

obtido nas sementes com 10% de umidade no teste de primeira contagem da 

germinacao, cujos valores foram 76,25 e 65,57%, respectivamente. Com relaeao ao teste 

de comprimento de plantulas, as sementes com teor de umidade de 10% apresentaram 

maior vigor para a cultivar BRS Verde (13,65 cm). Para a cultivar CNPA 7H (branca), o 

maior vigor foi alcancado com o teor de umidade 8% (7,4 cm). 

4.1.2 - RelacSo Cultivares/Periodos de armazenamento 

4.1.2.1 - Germinacao 

De acordo com a equacao estimada (Figura 1), observa-se valor 

significativamente diferente na germinacao das sementes de algodao entre as cultivares, 

apos 12 meses de armazenamento. Com relaeao aos dois primeiros periodos (zero e 3 

meses) verifica-se uma superioridade na germinacao das sementes da cultivar CNPA 7H 

em relaeao a BRS Verde, ocorrendo o contrario nos demais periodos de 

armazenamento. 
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Figura 1. Representacao grafica da germinacao das sementes de algodao das 

cultivares BRS Verde e CNPA 7H, para a interaracao Cultivares x Periodos 

Considerando os distintos periodos de armazenamento (Figura 1) observa-se 

aumento na geminacao da cultivar BRS Verde a partir do 3° mes de armazenamento, 

destacando a maior germina9ao no periodo de 12 meses. Enquanto, na cultivar CNPA 

7H (branca) ocorreu decrescimo na germinacao das sementes de algodao armazenadas. 

Para este aumento da viabilidade das sementes da cultivar BRS Verde, provavelmente, 

deve-se a algum mecanismo natural de quebra de dormencia que tenha favorecido as 

sementes oleaginosas. Almeida e Fonseca (1998), observaram um aumento da 

germinacao em sementes de gergelim durante 14 semanas de armazenamento e 

concluiram que esse comportamento atribui-se ao mecanismo da dormencia nas 

(CxP) 
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sementes. Porem, Aguiar Filho (1979), estudando a maturidade fisiologica do 

algodoeiro moco, verificou que a capacidade germinativa das sementes nao foi atingida, 

mesmo sob condieoes favoraveis, tendo como causa provavel, a impermeabilidade do 

tegumento a agua, devido a constiraicao de suas camadas celulares. 

Para decrescimo da viabilidade no armazenamento ocorrido com as sementes da 

cultivar CNPA 7H (branca), estes resultados estao de acordo com os dados obtidos por 

Patriota (1996) e com as afirmacoes dadas por Queiroga et al. (1997), de que a 

qualidade da semente nao melhora durante o armazenamento. 

4.1.2.2 - Vigor 

Na Figura 2, estao graficados os valores do vigor, com rela9ao as sementes de 

algodao das cultivares BRS Verde e CNPA 7H, representado pelo teste de primeira 

contagem da germinagao. Observa-se urn aumento do vigor das sementes da cultivar 

BRS Verde a partir do 3° mes de armazenamento, destacando-se maior vigor aos 12 

meses, porem, as sementes da cultivar CNPA 7H manteve-se mais vigorosa ate o 6° mes 

de armazenamento. 
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• BRS Verde CNPA7H Polinomio (CNPA 7H) Polinomio (BRS Verde) 

Figura 2. Representaeao grafica do vigor (primeira contagem da germinacao) das 

sementes de algodao das cultivares BRS Verde e CNPA 7H, para a interaeao 

Cultivares x Periodos (CxP) 

Durante o periodo de armazenamento (Figura 2), verifica-se oscilacoes no 

comportamento do vigor das sementes da cultivar CNPA 7H. Observa-se que no 3° mes, 

as sementes atingiram maximo vigor. A partir desse periodo, verifica-se decrescimo na 

viabilidade dessas sementes ate o 9° mes, chegando a aumentar o vigor aos 12 meses. 

Pereira (1992) relata que o armazenamento de sementes requer cuidados especiais em 

ambientes nos quais a umidade relativa seja superior a 70%. Portanto, a qualidade 

initial das sementes e fator fundamental na eonservacao do vigor. Com relaeao a 

cultivar BRS Verde, nao verifica-se diferenca significativa entre os periodos de zero e 3 

meses. A partir desse periodo, destaca-se urn aumento da viabilidade dessas sementes 

ate o final do periodo de armazenamento. 
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CP (cm) 

18 
BRSVerdey = 0,15x2 - l,37x +12,74 R2 = 0,70 

CNPA7H y = 0,06x2-
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Periodos (meses) 

• BRS Verde a CNPA7H • Polinomio (CNPA 7H) 

12 

•Polinomio (BRS Verde) 

Figura 3. Representaeao grafica do vigor (comprimento de plantulas) das sementes de 

algodao das cultivares BRS Verde e CNPA 7H, para a interaeao Cultivares x 

Periodos (CxP) 

Na Figura 3, estao representados os valores do vigor das cultivares BRS Verde e 

CNPA 7H, correspondente a interaeao Cultivares x Periodos (CxP). Com relaeao a este 

parametro comprimento de plantula (CP), verifica-se diferenca significativa entre as 

cultivares detectando superioridade das sementes da cultivar BRS Verde em relaeao a 

CNPA 7H em todos os periodos de armazenamento. Souza et al. (1999) comparando-se 

as sementes com linter das cultivares de algodao Precoce 2 e CNPA 7H, observaram 

que o vigor da cultivar Precoce 2 foi superior a CNPA 7H durante o periodo de 

armazenamento. 

Entre o periodo inicial ate o 3° mes, verifica-se diminuigao da viabilidade das 

sementes de ambas as cultivares estudadas, acentuando-se para a cultivar BRS Verde. 
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Entretanto, a partir do 3° mes observa-se aumento signifieativo do vigor das cultivares 

para todos os periodos, apresentando maior viabilidade aos 12 meses de 

armazenamento. 

80 

« 60 

03 
40 

-+«» 

W 20 
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EP (%) 

BRS Verde y = -0,30x2 + 4,18x + 63,53 R2 = 0,80 

CNPA7H y =0,10x3-1,82x2+ 7,13x+71,17 R2 = 0,64 

6 12 
Periodos (meses) 

• BRS Verde • CNPA 7H Polinomio (BRS Verde) Polinomio (CNPA 7H) 

Figura 4. Representaeao grafica do vigor (envelhecimento precoce) das sementes de 

algodao das cultivares BRS Verde e CNPA 7H, para a interaeao Cultivares x 

Periodos (CxP) 

Na Figura 4, estao graficados os valores do vigor para o parametro 

envelhecimento precoce referente a interaeao Cultivares x Periodos (CxP). Verifica-se 

oscilacoes no comportamento do vigor das sementes da cultivar CNPA 7H tendo um 

aumento signifieativo no 3° e 12° mes de armazenamento, porem, um decrescimo 

consideravel aos 9 meses. Ja as sementes da cultivar BRS Verde, observa-se que nio 

houve diferenga significativa no vigor entre os periodos de armazenamentos estudados. 

Este comportamento do vigor pelo metodo de envelhecimento precoce, foi observado 
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por Bruno et al. (2001) e verificaram que as sementes da cultivar CNPA 7H tradicional 

apresentaram comportamento inferior quando comparado as sementes de algodao 

colorido. 

4.1.3 - Relaeao Umidades/Periodos de armazenamento 

4.13.1 - Germinacao 

T G (%) 

20 
10% y =-0,02x2-G,38x +73,26 R2=0,71 

8% y = -0,04x2 + 1,92x+ 51,30 R2 = 0,89 

Periodos (meses) 
12 

* 10% 8% Polinomio (10%) •Polinomio (8%) 

Figura 5. Representaeao grafica da germinacao das sementes de algodao das cultivares 

BRS Verde e CNPA 7H, para a interaeao Umidades x Periodos (UxP) 

Com relaeao a germinacao das sementes das cultivares BRS Verde e CNPA 7H 

correspondente a interaeao Umidades x Periodos (Figura 5) nao observa-se diferenca 

significativa entre as umidades nos primeiros periodos de armazenamento (zero e 3 

meses). No entanto, verifica-se decrescimo na germinacao das sementes com 10% de 
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umidade a partir do 3° mes de armazenamento, ocorrendo o contrario com as sementes 

com 8% de umidade. Quanto a viabilidade das sementes de algodao, observa-se que as 

sementes com 10% de umidade apresentaram maior germinacao que as sementes com 

8% de umidade, com excecao do periodo 12 meses onde nao houve diferenca 

significativa. 

4.1.3.2 - Vigor 

r CTG (%) 

Periodos (meses) 

* 10% • 8% — P o l i n o m i o (10%) Polinomio (8%) 

Figura 6. Representaeao grafica do vigor (primeira contagem da germinacao) das 

sementes de algodao das cultivares BRS Verde e CNPA 7H, para a interaeao 

Umidades x Periodos (UxP) 
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Na Figura 6, estao grafieados os valores do vigor para o parametro primeira 

contagem da germinacao ( l a CTG) correspondente a interaeao Umidades x Periodos 

(UxP) para duas cultivares de algodao BRS Verde e CNPA 711. Verifica-se diferenca 

significativa entre as umidades das sementes durante o periodo de armazenamento, 

observando-se superioridade das sementes com 10% de umidade em relaeao as 

sementes com 8% de umidade. Verifica-se durante o periodo de armazenamento um 

aumento do vigor das sementes com 8% de umidade, ocorrendo o contrario com as 

sementes com 10% de umidade. No entanto, aos 12 meses, nao observa-se diferenca 

significativa entre as umidades das sementes. 

CP (cm) 

o 4 , , , , 
0 3 6 9 12 

Periodos (meses) 

10% • 8% — -Polinomio (10%) Polinomio (8%) 

Figura 7. Representagao grafica do vigor (comprimento de plantulas) das sementes de 

algodao das cultivares BRS Verde e CNPA 7FL para a interaeao Umidades x 

Periodos (UxP) 
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Na Figura 7, estao representados os valores do vigor das cultivares BRS Verde e 

CNPA 7H, correspondente a interaeao Umidades x Periodos (UxP). Observa-se que as 

sementes com 8% de umidade favoreceram o vigor das cultivares em estudos ate o 9° 

mes de armazenamento, ocorrendo um signifieativo aumento da viabilidade das 

sementes com 10% no periodo de 12 meses. Delouche & Potts (1974) ressalta que apos 

a colheita, deve-se reduzir a umidade de sementes oleaginosas para 11% ou menos, pelo 

fato de que as sementes com alto teor de umidade reduz rapidamente a viabilidade e o 

vigor das sementes. Com relaeao aos periodos de armazenamento, observa-se o 3° mes 

como sendo o periodo era que as sementes de ambas as cultivares obtiveram o menor 

vigor. A partir desse periodo, destaca-se aumento signifieativo no vigor das sementes 

destacando maior viabilidade aos 12 meses de armazenamento. 
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10% y = 0,07x3 - 1,25x2 + 4,66x + 73,35 R2 = 0,63 

8% y = 0,05x3 - 1,08x2 + 5,74x + 69,48 R2 = 0,79 
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10% 8% Polinomio (10%) •Polinomio (8%) 

Figura 8. Representaeao grafica do vigor (envelhecimento precoce) das sementes de 

algodfto das cultivares BRS Verde e CNPA 7H, para a interagao Umidades x 

Periodos (UxP) 
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Na Figura 8, estao graficados os valores do vigor referente ao parametro 

envelhecimento precoce (EP) correspondente a interaeao Umidades x Periodos (UxP). 

Observa-se oscilagoes no comportamento do vigor entre as umidades das sementes em 

todos os periodos de armazenamento. A partir do mes zero as sementes com 10% de 

umidade apresentaram-se superior, ocorrendo o contrario a partir do 3° mes onde se 

verifica que as sementes com 8% de umidade foram mais vigorosas, porem inferiores 

aos 12 meses. As oscilagoes no comportamento do vigor das sementes entre as duas 

umidades em estudo devem-se provavelmente a variagao da temperatura do ambiente 

externo em cada periodo em que foram desenvolvidos os ensaios uma vez que as 

sementes armazenadas em condigdes controladas bem como o tipo de embalagem 

utilizada mantem a umidade das sementes de algodao em nivel signifieativamente 

inferior provocando uma melhor conservagao na qualidade das sementes, conforme 

Gomes (1992). 

4.2. Armazenamento em condigoes ambientais de laboratorio 

As analises de variancia e coeficientes de variagao correspondente a 

percentagem de germinagao, primeira contagem da germinagao, comprimento de 

plantulas, condutividade eletrica e teor de umidade, obtidas em duas cultivares de 

algodao (verde e branca), e suas possiveis interagoes, encontram-se na Tabela 4. 

Verifica-se diferenga significativa em todos os tratamentos apresentados, exceto para o 

tratamento Cultivares no teste de comprimento de plantulas, e nas interagoes duplas dos 

seguintes tratamentos: Cultivares x Tratamentos para o teste de comprimento de 

plantulas; Cultivares x Periodos de Armazenamento para os testes de germinagao e 

teores de umidades bem como nas interagoes triplas para o teste de primeira contagem 

da germinagSo e teor de umidade. As interagoes triplas nao ser&o analisadas em razao da 

sua complexidade e insignificancia em relagao aos resultados da pesquisa em evidencia. 
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Tabela 4. Analises de variancia (quadrados medios) e coeficientes de variagao 

correspondentes a percentagem de geminagao (TG), primeira contagem da 

germinagao (l aCPG), comprimento de plantula (CP), condutividade 

eletrica (CE) e umidade (U) obtidos em duas cultivares de algodao 

herbaeeo, em funcao de tres distintos tratamentos e tres periodos de 

armazenamento. Campina Grande, PB, 2002 

QUADRADOS MEDIOS 
Fonte de : 

Variacao G . L T G 
(%) 

l a C P G 
(%) 

CP 
(cm) 

C E . 
p$.(cm.g)"1 

U 
(%) 

Cultivares (C) 1 92,13** 81,99** 0,85ns 107,20** 10,58** 

Tratamentos (T) 2 32,28** 26,86** 76,36** 3.336,97** 8,89** 

Periodos (P) 2 282,23** 265,01** 87,25** 17,50** 99,31** 

P x T 2 28,91** 22,54** 2,12ns 9,71** 5,77** 

C x P 2 3,07ns 4,34* 8,02** 14,04** 0,04ns 

C x T 4 20,46** 17,67** 8,01** 3,96** 7,43** 

C x T x P 4 2,62* 1,19ns 2,87* 5,89** 2,07ns 

Residuo 54 8,13 8,21 2,09 279,94 0,08 

C.V. (%) 4,08 4,11 9,61 5,06 3,03 

** signifieativo a 1% de probabilidade; * signifieativo a 5% de probabilidade; ns nao signifieativo. 

4.2.1 - Relaeao Cultivares/Tratamentos 

4.2.1.1 - Germinagao e teor de umidade 

Na Tabela 5, encontram-se os valores medios da percentagem de germinagao e 

da umidade das sementes de algodao. Observa-se que as sementes da cultivar BRS 

Verde apresentaram maior poder germinativo, diferindo-se significativamente da 

cultivar CNPA 7H (branca). 
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Com relaeao aos distintos tratamentos aplicados as sementes de algodao, 

verifica-se que as sementes deslintadas (S/L) apresentaram maior germinagao, sendo 

este resultado de 73,35% superior significativamente aos dados obtidos pelos 

tratamentos S/L +T (69,22%) e C/L (66,81%). Para as condigoes nao controladas, o 

melhor resultado de germinagao foi alcangado pelo tratamento S/L. Segundo Silva et al. 

(2001), as sementes deslintadas apresentaram superioridade fisiologica em comparagao 

as sementes com linter, o que vem colaborar com os resultados obtidos pelos distintos 

tratamentos do referido estudo. 

Tabela 5. Percentagem de germinagao (TG) e umidade (U), obtidas em duas cultivares 

de algodao herbaeeo, em fungao dos diferentes tratamentos. Campina 

Grande, PB, 2002 

Cultivares 

TG(%) U(%) 

Cultivares Tratamentos Tratamentos Cultivares 

C/L S/L S/L+T Medias C/L S/L S/L+T Medias 

BRS Verde 

CNPA 7H 

73,47aA 73,87aA 71,73aA 

60,16bC 72,84aA 66,7 lbB 

73,02 A 

66,57 B 

9,90aA 9,37aB 9,35aB 

9,36bA 9,24aA 9,3 6a A 

9,54 A 

9,32 A 

Medias 66,81b 73,35 a 69,22 b 9,63 a 9,30 a 9,35 a 

DMS Colunas 2,34 0,34 
DMS Linhas 2,81 0,34 
C/L - Com linter, S/L - Sem linter e S/L + T - Sem linter tratadas com fungicida. 
Medias seguidas pela mesma letra minuseulas nas colunas e maiuscuias nas linhas nao diferem 
estatisticamente ao nivel de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey 

Considerando a interagao Cultivares x Tratamentos (CxT) para o parametro 

germinagao (Tabela 5), observa-se que as sementes da cultivar BRS Verde apresentou 

maior viabilidade em relagao as sementes da cultivar CNPA 7H para todos os 

tratamentos em estudo. Por outro lado, verifica-se que dentre os diferentes tratamentos 

houve diferengas significativas entre as duas cultivares, exceto para o tratamento das 

sementes deslintadas (S/L). Os dados de superioridade na germinagao das sementes de 
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algodao colorido em relagao ao algodao tradicional, confirmam os dados obtidos por 

Bruno et al. (2001). 

Para o teste de umidade das sementes de algodao realizado em laboratorio 

(Tabela 5), observa-se que nao houve diferenca significativa entre as cultivares bem 

como nos diferentes tratamentos em estudo. Contudo destaca-se a cultivar BRS Verde 

com linter (C/L) obtendo uma umidade significativa de 9,90% em comparacao aos 

demais tratamentos (S/L e S/L+T). Para Dutra (1996) este teor de umidade aproximado 

de 9% permite a manutengao da qualidade fisiologica das sementes de algodao durante 

o periodo de armazenamento. 

4.2.1.2 - Vigor 

Na Tabela 6, encontra-se as medias do vigor correspondente aos parametros 

primeira contagem da germinagao (l a CTG) e condutividade eletrica (CE) 

correspondente a interaeao Cultivares x Tratamentos (CxT). Observa-se que as 

sementes da cultivar BRS Verde foram mais vigorosas signi ficativamente nos testes de 

primeira contagem da germinagao (72,75%) e de condutividade eletrica (310,05 pS (cm 

g)*'). Quanto a influencia dos diferentes tratamentos, verifica-se diferenga significativa 

no vigor das sementes de algodao avaliadas pelo teste de primeira contagem da 

germinagao, o tratamento sem linter (S/L) foi superior aos demais para as duas 

cultivares em estudo. Enquanto no teste de condutividade eletrica, nao houve diferengas 

significativas entre os tratamentos S/L e S/L+T. Entretanto, estes dois tratamentos 

foram superiores significativamente as sementes de algodao com linter (C/L). Porem, as 

sementes com linter (C/L) representam o maior vigor uma vez que, em teste de 

condutividade eletrica os menores valores do vigor correspondem a maior viabilidade 

das sementes, em razao da baixa liberagao de lixiviados para a solugao analisada, 

conforme AOSA (1983) e Powell (1986). 
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Tabela 6. Valores medios de vigor ( l a CTG e CE), obtidos em duas cultivares de 

algodao herbaeeo, em fungao dos diferentes tratamentos. Campina 

Grande - PB, 2002 

F C T G 
(%) 

C E 
pS (cm g) 1 

Cultivares Tratamentos Tratamentos 

C/L S/L S/L+T Medias C/L S/L S/L+T Medias 
BRS Verde 73,25aA 73,90aA 71,1 laA 72,75 A 70,16bC 421,41Bb 438,58bA 310,05 B 

CNPA7H 60,86bC 72,11 aA 66,93bB 66,63 B 135,50aB451,75aA 465,41aA 350,88 A 

Medias 67,05 b 73,00 a 69,02 b 102,83 b 436,58 a 451,99 a 
DMS Colunas 
DMS Linhas 

2,35 
2,82 

13,73 
16,51 

C/L - Com linter, S/L - Sem linter e S/L + T - Sem linter tratadas com fungicida. 
Madias seguidas pela mesma letra minusculas nas colunas e maiusculas nas linhas nao diferem 
estatisticamente ao nfvel de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey 

Considerando-se a interagao Cultivares x Tratamentos (CxT), pode-se 

comprovar (Tabela 6) que o maior vigor da cultivar BRS Verde foi obtido com as 

sementes originadas dos tratamentos S/L e C/L avaliados pelos testes de primeira 

contagem da germinagao (73,90%) e de condutividade eletrica (70,16 uS (cm g)"1 ) , 

respectivamente. Este mesmo comportamento ocorreu em relagao a cultivar CNPA 7H 

(branca), em que a viabilidade das sementes do tratamento sem linter (S/L) para o teste 

de primeira contagem da germinagao (l a CTG) superou significativamente os demais 

tratamentos. Com relagao ao teste de condutividade eletrica, observa-se que a 

viabilidade das sementes para o tratamento com linter (C/L) foi significativamente 

superior aos demais tratamentos em ambas as cultivares. Neste caso, a presenga do 

linter provavelmente tenha contribuido para a baixa liberagao de lixiviados na solugao 

favorecendo a viabilidade das sementes em estudo. 
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4.2.2 - Relaeao Cultivares/Periodos de armazenamento 

4.2.2.1 - Germinacao e teor de umidade 

Devido a analise de variancia nao ter detectado diferenca significativa em 

nenhum tratamento relativo a estes dois parametros (Tabela 4), os dados de germinagao 

e grau de umidade nao foram tabulados. 

4.2.2.2 — Vigor 

Na Figura 9 estao representados os dados do vigor das sementes das cultivares 

BRS Verde e CNPA 7H, correspondente a interagao Cultivares x Periodos (CxP) 

referente ao parametro primeira contagem da geminagao ( l a CTG). 

V C T G (%) 

0 3 6 9 12 

Periodos (meses) 

• BRS Verde a CNPA 7H Linear (BRS Verde) — Linear (CNPA 7FTjJ 

Figura 9. Representagao grafica do vigor (primeira contagem da germinagao) das 

sementes de algodao das cultivares BRS Verde e CNPA 7H, para a interagao 

Cultivares x Periodos (CxP) 
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Observa-se diferenca pouco significativa entre as cultivares, relacionadas ao 

vigor correspondente a interagao Cultivar x Periodos (CxP), (Figura 9). Verifica-se 

superioridade da viabilidade das sementes da cultivar BRS Verde em relagao a cultivar 

CNPA 7H em todos os periodos de armazenamento. Com relagao aos distintos periodos 

de armazenamento, verifica-se decrescimo do vigor das cultivares ao longo de 12 

meses. Este fato se justifica uma vez que a qualidade da semente nao melhora durante o 

armazenamento, conforme Almeida et al. (1999). 

Na Figura 10, estao representados os valores do vigor das sementes de algodao 

das cultivares BRS Verde e CNPA 7H, referente ao parametro comprimento de plantula 

(CP) para a interagao Cultivares x Periodos (CxP). 

CP (cm) 

20 

15 

§ 10 

s 
BRS Verde y = -0,28x + 16,91 R2 = 0,77 

CNPA 7H y = -0,55x+ 18,2 R2 = 0,84 

3 6 

Periodos (meses) 

• BRS Verde CNPA7H • Linear (BRS Verde) 

••I 
12 

•Linear (CNPA 7H) 

Figura 10. Representagao grafica do vigor das sementes de algodao das cultivares BRS 

Verde e CNPA 7H, para os fatores Cultivares x Periodos (CxP) 
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De acordo com os valores estimados, observa-se diferenca pouco significativa 

entre as cultivares. A cultivar CNPA 7H manteve-se superior a cultivar BRS Verde no 

periodo initial de armazenamento. Apos esse periodo, a cultivar BRS Verde apresentou-

se superior. Mais uma vez, os resultados do presente trabalho confirmam com os dados 

obtidos por Bruno et al. (2001), em que as sementes de algodao colorido da cultivar 

BRS Verde superou a CNPA 7H traditional. 

Com relagao ao periodo de armazenamento, observa-se diminuicao do vigor das 

cultivares BRS Verde e CNPA 7H em todos os periodos analisados. Este decrescimo do 

vigor e compreensivel, visto que o processo de deterioracao das sementes e inevitavel 

durante o armazenamento, principalmente em ambiente nao controlado. Para Almeida 

(1981) a perda de vigor em sementes de algodao armazenadas, depende das condicoes 

ambientais vigentes no local de armazenamento, como temperatura e umidade relativa 

do ar. 
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Figura 11. Representaeao grafica do vigor (condutividade eletrica) das sementes de 

algodao das cultivares BRS Verde e CNPA 7H, para a interaeao Cultivares x 

Periodos (CxP) 

Na Figura 11, estao representados os dados do vigor referente ao parametro 

condutividade eletrica. Observa-se diferenca significativa entre as cultivares e que as 

sementes da cultivar CNPA 7H apresentou viabilidade superior a BRS Verde em todos 

os periodos de armazenamento. Nota-se tendencia de aumento do vigor entre as 

cultivares evidenciado pela cultivar CNPA 7H, que a partir do 6° m§s apresentou um 

aumento signifieativo. 
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4.2.3 - Relaeao Tratamentos/Periodos de armazenamento 

4.2.3.1 - Geminacao e teor de umidade 
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C/L y = -0,97x + 72,66 R2 = 0,93 
SL y = -l,46x +82,13 R2 = 0,99 
S/L + T y = -2,41x + 83,69 R2=0,98 

0 
0 

• C/L 

Periodos (meses) 

S/L A S/L + T •Linear (C/L) • Linear (S/L) 

12 

•Linear (S/L + T) 

Figura 12. Representagao grafica do germinagao das sementes de algodao das 

cultivares BRS Verde e CNPA 7H, para a interagao Tratamentos x 

Periodos (TxP) 

Na Figura 12, estao representados os dados da germinagao obtidos para duas 

cultivares de algodao BRS verde e CNPA 7H em fungao do periodo de armazenamento, 

Observa-se que durante o periodo de armazenamento, ocorreu uma diminuigSo da 

germinagao das sementes de algodao para todos os tratamentos em estudo. 

Provavelmente esta perda de germinagao ao longo do armazenamento em condigoes 

ambientais, tenha sido influenciada pela elevagao significativa da umidade das sementes 
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de algodao, sendo tal comportamento apoiado pelos resultados obtidos por Patriota 

(1996). 

Com relagao aos diferentes tratamentos observa-se diferenca pouco significativa 

evidenciando o tratamento sem linter (S/L) como sendo o que melhor favoreceu a 

viabilidade das sementes durante o armazenamento. Estes resultados estao de acordo 

com os dados obtidos por Silva et al. (2001), quando observaram uma superioridade 

germinativa das sementes de algodao deslintadas em relagao as sementes com linter. 

U ( % ) 

10,5 -, 

Periodos (meses) 

• C/L • S/L A S/L + T Linear (C/L) Linear (S/L) — Linear (S/L + T) 

Figura 13. Representagao grafica da Umidade das sementes de algodao das cultivares 

BRS Verde e CNPA 7H, para a interagao Tratamentos x Periodos (TxP) 

65 



Capftulo 4 Resultados e Discussao 

Examinando os dados da Figura 13, verifica-se um acrescimo signifieativo da 

umidade das sementes, das cultivares BRS Verde e CNPA 7H, pertencentes aos 

distintos tratamentos durante 12 meses de armazenamento. Esse aumento da umidade 

deve-se provavelmente, ao ambiente nao controlado em que essas sementes 

permaneceram durante o armazenamento. Segundo Cavalcanti Mata (1979), as 

sementes ganham ou perdem umidade dependendo das eondicoes de temperatura e 

umidade relativa do ar e este processo ocorre devido a higroscopicidade das sementes. 

Pereira (1992), enfatiza que o armazenamento de sementes requer cuidados especiais 

em ambientes nos quais a umidade relativa do ar seja superior a 70%. 

Com relagao aos tratamentos estudados, observa-se que o teor de umidade das 

sementes com linter (C/L) diferem significativamente dos demais tratamentos (S/L e 

S/L +T) mantendo-se superior nos periodos de 0 a 6 meses. Porem, no periodo de 12 

meses o tratamento sem linter tratadas (S/L +T) foi superior. O fato da umidade das 

sementes com linter (C/L) permanecerem superior se justifica, uma vez que, essas 

sementes, tern uma maior capacidade higroscopica que as sementes deslintadas. Estas 

afirmacoes estao de acordo com Gomes (1992). 
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4.2.3.2 - Vigor 
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Figura 14. Representaeao grafica do vigor (primeira contagem da germinagao) das 

sementes de algodao das cultivares BRS Verde e CNPA 7H para a interagao 

Tratamentos x Periodos (TxP) 

Na Figura 14, estao representados os dados do vigor das sementes de algodao 

das cultivares BRS Verde e CNPA 7H pelo metodo de primeira contagem da 

germinagao para os distintos tratamentos com linter (C/L), sem linter (S/L) e sem linter 

tratadas (S/L+T). Observa-se que houve um ligeiro decrescimo do vigor em todos os 

tratamento em estudo, durante o periodo de armazenamento. 
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Com relagao a viabilidade das sementes de algodao durante o armazenamento, 

verifica-se que o tratamento sem linter (S/L) obteve os melhores resultados de vigor nao 

diferindo estatisticamente do tratamento sem linter tratada (S/L+T) ate o 6° mes de 

armazenamento, porem, o tratamento com linter (C/L) foi superior ao tratamento sem 

linter tratada (S/L+T) a partir do 6° mes de armazenamento. Estes resultados 

corroboram com os dados obtidos por Felipe et al. (1999) onde constataram uma 

superioridade fisiologica das sementes deslintadas com acido sulfurico sobre as 

sementes com linter. 

C P (cm) 

25 

Figura 15. Representagao grafica do vigor (comprimento de plantula) das sementes das 

cultivares BRS Verde e CNPA 7H, para a interagao Tratamentos x Periodos 

(TxP) 

68 



Capitulo 4 Resultados e Discussao 

Na Figura 15 estao graficados os valores do vigor das cultivares BRS Verde e 

CNPA 7H, correspondente ao parametro comprimento de plantula (CP) para a interaeao 

Tratamentos x Periodos (TxP). Observa-se diminuicao do vigor das sementes ao longo 

do periodo de armazenamento, entretanto, nao verifica-se diferenca significativa entre 

os tratamentos. 

Com relagao aos diferentes tratamentos, observa-se que as sementes do 

tratamento sem linter (S/L) foram mais vigorosas que as sementes do tratamento sem 

linter tratadas (S/L+T) durante 12 meses de armazenamento. Estes resultados estao em 

parte de acordo com os dados obtidos por Evangelista et al. (1997) quando concluiram 

que as sementes de algodao deslintadas (S/L) apresentaram maiores indices de 

velocidade de emergencia e estande em condigoes de estresse hidrico. 

4.3 - Composigao quimica 

As analises de variancia e coeficiente de variagao correspondentes as 

percentagens de oleo e de proteina, obtidas em fungao de duas cultivares de algodao 

(verde e branca) e dois periodos de armazenamento em condigdes ambientais de 

laboratorio de Campina Grande, PB, e sua interagao, encontram-se na Tabela 14. Todos 

os tratamentos estudados acusaram diferengas significativas, inclusive a interagao 

Cultivares x Periodos (CxP). 
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Tabela 7. Analises de variancia (quadrados medios) e coeficientes de variagao 

correspondentes as percentagens de oleo e proteina, obtidas em duas 

cultivares de algodao herbaeeo, em fungao de dois periodos de 

armazenamento. Campina Grande - PB, 2002 

Fonte de 

Variagao 
G . L . 

QUADRADOS MEDIOS 

Oleo 
(%) 

Proteina 
(%) 

Cultivares (C) 

Periodos (P) 

C x P 

Residuo 

1 

1 

1 

12 

29,43** 

532,17** 

6,18* 

0,68 

21,24** 

48,98** 

13,80** 

0,77 

C.V. (%) 2,91 4,09 

signifieativo a 1% de probabilidade; * signifieativo a 5% de probabilidade. 

4.3.1 - Relagao Cultivares/Periodos de armazenamento 

4.3.1.1. Percentagem de oleo e proteina 

Na Figura 16, estao representados os valores das percentagens de oleo das 

cultivares BRS Verde e CNPA 7H, referenfe a interagao Cultivares x Periodos. 

Observa-se neste grafico que as sementes da cultivar CNPA 7H apresentaram maior teor 

de oleo em relagao a cultivar BRS Verde. Estes resultados estao de conformidade com 

os dados obtidos por Erismann et al. (1999) e por Gondim-Tomaz et al. (1997) que 

encontraram variagoes significativas no teor de oleo da cultivar CNPA 7H em relagao a 

outras cultivares estudadas. 
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Oleo (%) 

0 12 

Periodos (meses) 

BRS Verde -m— CNPA 7H 

Figura 16. Representagao grafica do teor de oleo das cultivares BRS Verde e CNPA 

7H, para os fatores Cultivar x Periodo 

Considerando os periodos de armazenamento, nota-se um aumento 

signifieativo do teor de oleo nas sementes de algodao das cultivares BRS Verde e 

CNPA 7H apos doze meses de armazenamento. Erismann et al. (1999) concluiram que 

o aumento do teor de oleo na semente esta associado a maior produgao e a melhor 

qualidade e maturidade da fibra. 
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Proteina (%) 
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Figura 17. Representaeao grafica do teor de proteina das cultivares BRS Verde e 

CNPA 7H, para os fatores Cultivar x Periodo 

Na Figura 17, estao os valores da percentagem de proteina para as duas 

cultivares de algodao BRS Verde e CNPA 7H correspondente a interagao Cultivares x 

Periodos de armazenamento. Verifica-se neste grafico uma diminuicao do teor de 

proteina das sementes, acentuando-se nas sementes da cultivar BRS Verde, enquanto 

que, na cultivar CNPA 7H observa-se uma tendencia de estabilidade durante o periodo 

de armazenamento. 

Com relagao ao teor de proteina entre as cultivares estudadas, observa-se uma 

superioridade da cultivar BRS Verde sobre a cultivar CNPA 7H, aproximando-se os 

valores aos 12 meses. Estes resultados nao concordam com os dados obtidos por Freire 

et al. (1999) estudando a percentagem de proteina em varias linhagens de algodao 

herbaeeo, observaram que nao houve diferenga significativa no teor de proteina entre as 

linhagens estudadas. 
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5. CONCLUSOES 

Diante dos resultados obtidos, as seguintes conclusSes foram estabelecidas: 

• O nivel de umidade de 10% b. u, representou melhor a qualidade fisiologica das 

sementes de algodao das cultivares BRS Verde e CNPA 7H tradicional, armazenadas 

em condicoes controladas. 

• A viabilidade das sementes de algodao da cultivar BRS Verde aumentou ao longo do 

periodo de armazenamento. 

• Em condicoes ambientais, a viabilidade das sementes com e sem linter de ambas as 

cultivares (verde e branca), decresceram ao longo de um ano de armazenamento. 

• Nos testes de germinacao e vigor, o tratamento sem linter (S/L) representou melhor a 

qualidade fisiologica das sementes de algodao em condicoes ambientais. 

• As sementes do tratamento com linter (C/L), favoreceram a manutencao do vigor das 

sementes de ambas as cultivares de algodao no teste de condutividade eletrica (CE). 

• O teste de primeira contagem da germinacao ( l a CTG) representou melhor o vigor das 

sementes em estudo. 
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• O teor de oleo das sementes de algodao das cultivares BRS Verde e CNPA 7H 

aumentaram significativamente ao longo do periodo de armazenamento, ocorrendo o 

inverso para o teor de proteina. 
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