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MODIFICACOES NA QUALIDADE DA FIBRA DO ALGODAO, INFLUENCIADAS 

POR UMIDADE NA EPOCA DA C O L H E I T A 

INTRODU^AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O algodoeiro herbaceozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Gossypium hirsutum L. raca latifolium Hucth) e sabidamente 

uma planta resistente a seca, porem extremamente sensfvel ao estresse anoxitico ou mesmo 

hipoxitico (Huck, 1970, Almeida et al 1992, Souza et all997 e Larcher, 2000), tendo 

reducoes significativas no crescimento, no desenvolvimento e na producao por planta e na 

produtividade, dependendo da duracao do estresse e do estadio de desenvolvimento das 

plantas quando do momento do estresse, alem de outros fatores geneticos e do ambiente e 

suas interacoes, algumas ate desconhecidas e outras nao controladas, dentro do holocenotismo 

ambiental (Mota, 1976). 

A fibra do algodao e ainda o principal insumo textil do mundo, apesar da competicao 

causada por outras fibras artificiais e sinteticas, derivadas respectivamente de produtos de 

plantas, como a celulose e do petroleo, respectivamente, vestindo mais de 45% da 

humanidade, que na atualidade, consome mais de 19,65 milhoes de toneladas de pluma por 

ano e com a perspectiva de aumentar nos proximos anos (ICAC, 2002), ficando acima da 

producao que e em torno de 20,0 milhoes de toneladas de pluma por ano, com estoque final 

por ano suficiente para somente quatro a cinco meses do consumo mundial. Um outros 

problema do algodao, que pode prejudicar a qualidade da pluma e das sementes refere-se a 

umidade excessiva na colheita, em especial chuvas, embora nao se tenha praticamente 

informacoes quantificadas sobre o assunto. 

Em condicoes normais os frutos do algodoeiro abrem quando atingem a maturidade, 

que varia em funcao da especie e das condicoes do ambiente, sendo em G. hirsutum uma 

media de 50 dias da antese a abertura do fruto, com 25 camadas de celulose depositadas na 

parede secundaria (Taha e Bourely, 1989), tendo dois componentes responsaveis pela 

abertura o hormonio etileno e a radiacao solar (Stewart, 1986). Quando ocorre muita 

nebulosidade, alta umidade relativa do ar e precipitacoes pluviais, os frutos tern a abertura 

retardada e podem ate apodrecer (Beltrao et al, 2000). Em varias localidades do Brasil como 

Bom Jesus da Lapa, BA e Primavera do Leste, MT tem-se registros de grandes prejuizos 

causados pela umidade excessiva por ocasiao da colheita do algodao, bem como em outros 

paises como o caso da Argentina em 1999/2000. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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OBJETIVOS 

Objetivo Geral zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estudar os efeitos da umidade na forma liquida (precipitacao pluvial simulada) no 

momento da colheita do algodao, cultivar BRS 201, em condicoes de casa de vegetacao. 

Objetivo Especifico 

Estudar os efeitos de uma precipitacao pluvial de 50 mm em varias modalidades 

(total, parcial e fracionada) na qualidade intrinseca da fibra do algodoeiro herbaceo, cultivar 

BRS 201 no momento da colheita. 

REVISAO BIBLIOGRAFICA 

O algodao e uma das principals culturas do Brasil e do mundo, que tern sua fibra, seu 

principal produto, o principal insumo da nossa industria textil que e a sexta do mundo, sendo 

o Brasil um dos maiores produtores e consumidores de pluma de algodao do mundo na 

atualidade. A fibra do algodao, que e praticamente feita de celulose, varia entre 92 a 98% do 

total de seu peso, e constituida de uma unica celula, que cresce em torno de vinte dias e se 

desenvolve em torno de 50 dias, ate atingir a sua maturidade total, tendo condicao de ser 

fiavel e dar origem ao tecido, base da vestidura da humanidade, pois a fibra desta malvacea, 

representa mais de 45% de toda roupa que veste a humanidade, hoje com quase sete bilhoes 

de seres humanos. 

A influencia da umidade do ar e do ambiente em geral na qualidade da fibra do 

algodao, que e celulose quase pura, mais de 94%, em especial, e muito complexa, pois a fibra 

tern varias caracteristicas intrinsecas que definem o seu valor no mercado, tanto interno, 

quanto principalmente externo. Benedict, Kohel e Lewis (1999), dissertando sobre a 

qualidade da fibra do algodao, salientam que a qualidade dela, em especial a resistencia, que e 

uma das principais caracteristicas do algodao em pluma, e que interfere diretamente na 

qualidade do fio produzido e assim do tecido e da roupa, produto final, da cadeia, do principal 

produto do algodao, a sua fibra, sendo diretamente dependente da espessura da fibra, que 

depende do tipo da celulose que e depositada na parede secundaria da fibra do algodao. 
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A umidade do ar e do ambiente como um todo, influi e muito na qualidade da fibra, 

podendo melhorar ou prejudicar sua qualidade, dependendo do tempo de exposicao e dos 

fatores do ambiente. Para Ramey Jr (1986), considerando os efeitos dos estresses do ambiente 

na fibra do algodao, ela e muito sensivel as variacoes do ambiente em termos de nutrientes 

minerals, temperatura do ar, umidade, intensidade de luz (43% da radiacao solar que chega na 

superficie da Terra) e de outros fatores, oriundos da manipulacao cultural. Para este autor, o 

excesso de umidade, pode alterar a finura da fibra, seu comprimento e em especial a sua 

resistencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M A T E R I A L E METODOS 

O experimento foi conduzido em condicoes de casa-de-vegetacao pertencente a 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus de Campina Grande, Centro de 

Ciencias e de Tecnologia, no primeiro semestre de 2002. Utilizou-se a cultivar BRS 201, 

produzida pela Embrapa Algodao, recomendada para varios Estados produtores de algodao, em 

especial o Nordeste, tanto em condicoes de sequeiro, quanto irrigada (EMBRAPA, 2001), 

produzida em Missao Velha, Estado do Ceara, safra de 2002 em condicoes de sequeiro, sem 

problemas de limitacao de agua e em solo adubado e conducao conforme orientacao da Embrapa 

Algodao. Foram retiradas 300 plantas inteiras em condicoes de colheita e levadas cobertas e 

protegidas para Campina Grande, Paraiba, sede da Embrapa Algodao. As plantas foram 

colocadas em uma casa-de-vegetacao pertencente a Universidade Federal de Campina Grande, 

PB em suportes de tijolos colocados na vertical (em pe) a uma distancia entre si como se 

estivessem no campo, ou seja, espacamento de 1,0 m entre as fileiras e de 0,35 m entre plantas, 

como pode ser observado nas Figura le 2. Cada unidade experimental constou de 15 plantas com 

dois aspersores devidamente calibrados para uma vazao equivalente a 50 mm. O manejo da agua, 

via aspersao, deu-se mediante a aplicacao de uma lamina de 50 mm em uma unica vez e 

parcelada em nove aplicacoes. Os tratamentos podem ser observados na Tabela 2 dos resultados. 

As analises das caracteristicas da fibra foram realizadas no laboratorio de tecnologia de fibras da 

Embrapa Algodao, pelo HVI - "High Volume Instruments". Utilizou-se um delineamento 

inteiramente ao acaso com cinco repeticoes e foram computadas nove variaveis que foram as 

caracteristicas tecnologicas da fibra determinada no HVI do Laboratorio de Fibras e Fios da 
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Embrapa Algodao. Na Figura 2 pode ser visto um detalhe de um tratamento, verificando-se o 

molhamento das plantas. 

O procedimento no preparo para a analise dos dados obtidos na casa-de-vegetacao 

para a realizacao das caracteristicas da fibra no HVI, deu-se conforme sequencia descritas a 

seguir: 

1. Recebimento das amostras; 

2. Pesagem do capulho; 

3. Envio para o descarocamento: separacao da semente e pluma; 

4. Volta das amostras ao laboratorio; 

5. Segunda pesagem e analise da porcentagem da fibra e peso da semente; 

6. Encaminhamento para climatizacao; 

7. Analise no HVI. 

Os resultados das variaveis foram impressos em planilha, propria do equipamento que 

analisa as variaveis: 

a) ID = Identificacao da amostra 

b) Grade = Tipo de algodao 

c) L = Codigo de impurezas 

d) % Area = % da amostra coberta pela impureza 

e) Cnt = Quantidade de impureza zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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f) Len = Comprimento da fibra em mm 

g) Un = uniformidade de comprimento em % 

h) SFI = Indice de fibras curtas em % 

i) Str = Resistencia da fibra em gfftex 

j ) EL = Alongamento da fibra em % 

1) Mic = Micronaire em ug/in (microgramas / polegada) 

m) Rd = Unidade de medida da reflectancia (quantidade de luz refletida pela fibra) em % 

n) +b = Amarelamento da fibra (sobre a escala de Hunter) 

o) C-G = Color Grade e/ou Grau de cor da fibra (tipo) do algodao 

Os valores das caracteristicas fisica da fibra, obtidas no HVI, foram comparadas com 

dados de padroes estabelecidos para este equipamento, de acordo com a norma ASTM. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. a Comprimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Categoria SL 2,5% Comercial (mm) 

Curta Abaixo de 25 Abaixo de 28 

Media 25 a 29 28 a 32 

Longa 29 a 30 32 a 34 

Longa 30 a 32 34 a 36 

Muito Longa Acima de 32 Acima de 36 

Fonte: Santana e Wanderley, 1995 

Em que: 

- Comprimento a 2,5% SL (Span Lenght): E o comprimento medio que atinge 2,5% das 

fibras distribuidas ao acaso, em um pente ou pinca especial. 

- Comprimento a 50% SL: E o comprimento medio que atinge 50% das fibras 

distribuidas ao acaso, em um pente ou pinca especial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 1: Detalhamente de uma analise de fibra de algodao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.b Uniformidade de comprimento 

Categoria UR (%) 

Muito irregular Abaixo de 41 

Irregular Media 41 a 42 

Media 43 a 45 

Uni forme 45 a 46 

Muito uni forme Acima de 46 

Fonte: Santana e Wanderley, 1995 

- Relacao de Uniformidade = UR: E a relacao existente entre os 50% SL para 2,5% SL, 

representando uma medida de irregularidade do comprimento das fibras dentro de uma 

populacao. 

Formula: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2JS%SL 

Interpretacao (Lima e Nabas, 1995) 

3.c Finura 

< 3,0 ug/in <119 mtex Muito fina 

3,0 - 3,9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ug/in 119-157 mtex Fina zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4,0 - 4,9 ug/in 

5,0 - 5,9 ug/in 

> 6,0 ug/in 

Fonte: Santana e Wanderley , 1995 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.d Maturidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Maturidade LORD Classificacao Maturidade ASTIM Classificacao 

> 1,00 Muito madura > 85% Muito madura 

1,00-0,95 Acima da media 77 - 85% Madura 

0,95 - 0,90 Madura 68 - 76% Media 

0,90 - 0,85 Madura 60 - 67% Imatura 

0,85 - 0,80 Abaixo da media < 59% Muito imatura 

0,80 - 0,70 Imatura 

<0,70 Incomum 

Fonte: Santana e Wanderley, 1995 

3.e Resistencia 

Categoria gf/tex 

Muito fraca Abaixo de 21 

Fraca 21 a 23 

Media 24 a 26 

Forte 27 a 29 

Muito forte Acima de30 

Fonte: Santana e Wanderley, 1995 

3.f Alongamento 

Categoria % 

Muito baixa Abaixo de 5,0 

Baixa 5,0 a 5,8 

Media 5,9 a 6,7 

Alta 6,8 a 7,6 

Muito alta Acima de 7,6 

Fonte: Santana e Wanderley, 1995 

158 - 196 mtex 

197 - 236 mtex 

>236 mtex 

Media 

Grossa 

Muito grossa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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S.g Cor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HUNTER S . b (INCIDENCIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Of GRAUS DE AMARELO 10 YR> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Santana e Wanderley, 1995 

A cor e fiincao do Rd e + b, definindo o grau que se correlaciona com o tipo do algodao. 
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Simbolos e numero de codigo (USDA) dos graus de cor com relacao aos tipos de algodao 

produzido na Regiao Meridional do Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Branco Normal Creme 

Tipos Codigos Tipos Codigos 

3 3 

3/4 11 3/4 13 

4 4 

4/5 21 4/5 23 

4/5 4/5 

5 31 5 33 

5/6 5/6 

6 41 6 43 

6/7 6/7 

7 51 7 53 

7/8 7/8 

8 61 8 63 

8 8 

9 71 9 73 

Abaixo do padrao 81 Abaixo do padrao 

Ligeiramente amarelo Avermelhada 

Tipos Codigos Tipos Codigos 

3 3 

3/4 12 3/4 14 

4 4 

4/5 22 4/5 24 

4/5 4/5 

5 32 5 34 

5/6 5/6 

6 42 6 44 

6/7 6/7 

7 52 7 54 

7/8 7/8 

8 62 8 64 

8 8 

9 72 9 74 

Abaixo do padrao 82 Abaixo do padrao 84 

Fonte: Santana e Wanderley, 1995 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.h Brilho 



Reflectancia (Rd) e a quantidade de luz refletida de um objeto: e medida sobre uma escala 

preta e branca, que varia de 0 a 100 unidades de Rd. A fibra do algodao varia de 40 a 85 

Rd; altos valores de Rd indicam fibras mais claras (Zellweger Uster, 1992). 

+b = Parte da escala de "Hunter" que indica o amarelecimento da fibra. A faixa para a 

fibra do algodao varia de 4 a 18. 

Fonte: Santana e Wanderley, 1995 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. i Fiabilidade. 

Indice final da qualidade da fibra e depende das demais caracteristicas em especial da 

finura, comprimento, maturidade e resistencia. Sendo o limite minimo para a fibra ser 

utilizada plenamente na moderna industria textil de valor 2000 (Santana et al, 1999). 

Fonte: Santana e Wanderley, 1995 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RESULTADOS E DISCUSSAO 

Na Tabela 1 podem ser verificados os resumos das analises de variancia dos dados das 

variaveis computadas, observando-se que para a maioria houve efeitos significativos para os 

tratamentos, tendo assim pelo menos um tratamento diferente do ponto de vista estatistico. Na 

Tabela 2 podem ser verificadas as diferencas entre os tratamentos testados para as variaveis 

computadas. Foi verificado que a resistencia da fibra pode ser bastante alterada pela umidade, 

em especial quando a chuva de 50 mm foi colocada em dois dias alternados, cada um com 25 

mm e a avaliacao realizada cinco dias depois (tratamento 4, Tabela 2). Possivelmente a agua 

em excesso reduz a quantidade de cera da fibra que e um componente muito importante 

(Passos, 1977) e enfraquece a celulose (ligacoes), principal componente da fibra, que se 

deposita na fibra em tres modalidades: amorfa, cristalina e fibrilar, sendo um polimero de 

glicose com mais de 2000 moleculas desta hexose por molecula com ligacoes p 1-4, com uma 

glicoproteina atuando como um iniciador do processo (Benedict, 1984). A finura e a 

uniformidade do comprimento nao foram alteradas pelos tratamentos conforme pode ser 

observado na Tabela 2. Ja o comprimento da fibra teve, dependendo do tratamento, algumas 

alteracoes para menos, como no caso da queda de 50 mm, sendo 12,5 mm por dia durante 

quatro dias, avaliacao um dia depois do quarto dia, tratamento 5 (Tabela 2). Uma outra 

12 



caracteristica importante que pode ser alterada para menos e assim prejudicar a qualidade da 

fibra, e a reflectancia, como pode ser visto na Tabela 2 e no global a fiabilidade da fibra e 

alterada tambem para menos, com umidade excessiva na colheita. Desta forma e importante 

se planejar bem, sabendo-se com precisao a normal climatologica das precipitacoes pluviais 

da localidade onde sera o plantio do algodao, bem como a distribuicao das chuvas, o ciclo da 

cultivar a ser plantada e assim sincronizar a epoca de plantio para que a possibilidade de 

chover na colheita seja minima. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 1. Resumos das analises de variancia dos dados das variaveis da fibra: finura (I.M.), 

resistencia (gfftex) comprimento (mm SL 2,5%), Uniformidade de comprimento (%), 

elongacao (%) fiabilidade, reflectancia (%), grau de amarelo (b
+) e indice de fibra curta IFC 

(%peso), em funcao dos tratamentos. UFCG, Campina Grande, Paraiba. 2002. 

Fonte de 

Variacao 

G L Quadrado Medio 

Finura Resist. Com p. Unifor. Elong. Fiabilid. Reflec. b' IFC 

Tratamentos 9 0,2018ns 15,6440" 2,0921" 29,0295n! 1,7663" 0,0132" 12,2885" 0,6297" 4,2602" 

Residuo 40 0,3943 3,2041 0,3564 18,0274 0,2892 0,029 0,8071 0,0959 1,1342 

Desvio padrao 0,62 1.79 0,59 4,24 0,54 0,53 0,89 0,65 1,06 

C.V. 14,62 6,83 2,06 5,13 4,91 2,51 1,22 3,67 17,46 

ns: Nao significativo pelo teste F a nivel de 5% de probabilidade 

**: Significativo pelo teste F a nivel de 1% de probabilidade 

Tabela 2. Medias dos tratamentos considerando as variaveis relacionadas a fibra do algodao: 

finura (I.M.), resistencia (gfftex), comprimento (mm SL 2,5%) Uniformidade de campo (%), 

elongacao (%), fiabilidade, reflectancia (%), grau de amarelo (b
+) e indice de fibra curta 

(IFC), em % do peso. Influencia da umidade na fibra do algodao. UFCG. Campina Grande, 

Paraiba, 2002. 

Tratamentos VARIAVEIS 

Finura Resist. Comp. Unif. Elong. I-iab. Reflec. b
+ 

IFC 

1. Testemunha 4,2 a 28.2 ab 30,1 a 83.2 a 11.6 ab 2146 abc 76,6 a 8.5 ab 6.9 ab 

2. 50mm aplicados todos de uma 

vez, aval, no 5° dia apos a 

chuva. 
4,5 a 26,9 ab 29,1 ab 76.1 a 10,6 be 2053 c 71.7 e 7.9 c 7.6 a 

3. 50mm. em 2 dias eonsecutivos. 

aval, no 5° dia 
4,0 a 28.7 a 28.6 be 82,9 a 10,8 be 2154 abc 72,9 cde 8.2 be 6.9 ab 

4. 50mm. em 2 dias alternados 

aval. 5° dia 
4,4 a 22.9 c 29,1 ab 83,3 a 10,9abc 2053 c 71.4 e 8,5 ab 6,2 ab 

5. 50mm em 4 dias. aval, no 5° 

dia 

4,5 a 27,9 ab 27,7 c 83.9 a 10.3 c 2225 a 74.5 be 8.7 ab 4.9 b zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6. 50mm todo de uma vez. aval. 1 

dia depois. 
4,0 a 25.5 abc 28,9 abc 83,7 a 11,5 ab 2150 abc 72,5 de 7,9 c 5,8 ab 

7. 50mm em 2 dias seguidos, 

aval, no 5° dia 
4,2 a 26.1 abc 29,6 ab 84,1 a 12,0 a 2186 ab 74,9 ab 8,5 ab 5.0 b 

8. 50mm em 2 dias alternadas., 

aval. 1 dia depois 
4,5 a 25.4 abc 29.1 ab 84.0 a 10,1 2099 be 73,9 bed 8.9 a 5.3 b 

9. 50mm em 4 dias. aval. 2 dia! 

depois 
4,3 a 26.0 abc 28.6 be 83,0 â  10,6 be 2094 be 73,2 bede 8,7 ab 6,8 ab 

10. 50mm todo de uma vez, aval 

2 dias depois 
4.1 a 24.5 be 28.5 be 84,1 a 10,9 abc 2114 abc 73,2 bede 8.6 ab 5,5 ab 

Media 4,3 26.2 28.9 82.8 10,9 73,5 8,4 6.0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em cada coluna, medias seguidas de mesma letra, nao diferem entre si, pelo teste F a nivel de 5% de 

probabilidade. 

CONCLUSOES 

Precipitacoes pluviais na quantidade de 50 mm de uma vez ou parcelada podem 

causar danos importantes na fibra do algodao, prejudicando a qualidade intrinseca 

global. 

- A resistencia da fibra e a reflectancia foram as caracteristicas que mais sofreram 

reducoes significativas, com relacao a testemunha e com relacao ao tratamento quatro 

(50mm em dias alternados, avaliacao no quinto dia), que foi 18,8% para resistencia e 

6,79% para reflectancia com a umidade excessiva na fibra, por ocasiao da colheita. 
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