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INTRODUCAO 

A Seringueira é uma érvore pertencente g família Eu- __ 

phorbiaceae, representada por 9 espécies devidamente descritas 

por botgnicos e taxonomistas. 0 principal produto extraído da 

mesma é o  latex  ou borracha, sobressaindo-se dentro as demais 

espécies a Hevea brasiliensis Muell. Arg. como a mais produtiva 

cujo  latex  é de melhor qualidade. 

encontrada expontaneamente constituindo os chamados 

"seringais nativos" e em plantios comerciais. Sua propagaggo se 

dg por via vegetativa e reprodutiva. 

0 curto período de viabilidade das sementes de serin-

gueira, H. brasiliensis Muell. Arg., é responsgvel pelos prejui 

zos seríssimos quando do estabelecimento de novos plantios. 

Muitos trabalhos foram realizados sobre armazenamen- 

to e a viabilidade de sementes das mais variadas espécies. Con  

tudo, as melhores condigiies de armazenagem para certas esRecies 

ainda no esto devidamente esclarecidas. 

t' fato conhecido a grande variabilidade existente nas 

propriedades intrínsecas das sementes. _Tal variabilidade é ob- 

servada entre espécies, entre variedades de uma mesma espécie e, 

até mesmo, entre lotes de uma mesma variedade. Assim, em se tra 

tando de viabilidade, por exemplo, algumas sementes perdem seu 

poder germinativo num período muito curto quando armazenadas em 

condigaes ambientais como é. o caso da seringueira. 

Entretanto outras se mantêm vivas por um período de 

tempo muito mais longo. 

Atualmernte nos países produtores da borracha, as se-

mentes de seringueira se revestem de capital importgncia na im-

plantaggo de viveiros com vistas g obtenggo de material selecio 

nado para produggo e resistência ao fungo Microcyclus ulei P. 

1 
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Henn.  Todavia, em virtude da rapida perecibilidade das semen-

tes, torna-se difícil uma seles5o criteriosa destas objetivando 

conferir ao  clone  enxertado, essas características desejáveis. 

Sementes colhidas no fim da safra (período normal de 

queda), alem de apresentarem baixo poder germinativo e vigor, 

produzem plantulas mal conformadas e de desenvolvimento retarda 

do, as quais no atingindo circunferencia ideal na época da en- 

xertia, influiam negativamente no posterior desenvolvimento e 

produtividade do  clone  enxertado. 

A crescente implantag5o de seringais racionais no  Bra  

sil, mormente na regiao Amazônica, visando a substituis5o gra-

dual dos chamados "seringais nativos", faz da semente de serin-

gueira, insumo estrategico e escaso em virtude das dificuldades 

de aquisis5o e precariedade de transporte das  areas  de produggo 

para os locais de utilizas5o. 

Nenhum trabalho de expresso foi realizado na Amaz8-

nia, visando preservar a viabilidade das sementes por um  long()  

período. Pesquisas nesse sentido, j Ni6m sendo realizadas em per 

ses orientais (Malasia e  Indonesia)  onde, alem de métodos de ar 

mazenamento, se tem procurado identificar a melhor combinas5o por 

ta-cnxerto x enx.erto entre diversos  clones,  visando eleger os 

melhores para produs5o de sementes, 

O uso de sementes na Amazônia envolve, com raras ex-

ceções, mistura de sementes de diferentes espécies e,  at  mesmo 

sementes clonais usadas apresentam variabilidade em germinaq5o 

e vigor, em virtude das hibridasiies interespecificas em diferen 

tes graus de cruzamentos e combinações diversas. 

O prolongamento da viabilidade das sementes de serin-

gueira, alem de evitar o elevado desperdício anual destas, pos-

sibilitara a amplias5o do período de utilizas5o e aumento da  

area  de plantio. Torna-se necessário, portanto, o desenvolvimen 

to de processos ou métodos de armazenamento para ampliar a via-

bilidade das sementes e assim reduzir os custos de implantas5o. 

0 objetivo precipuo do presente trabalho foi estudaro 
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efeito de diversos tipos de embalagem associadas a diferentes  con  

digOes de armazenamento na viabilidade das sementes de seringuei 

ra. Foram realizados tamb.6m estudos de correlaç5o entre germina 

ggo e vigor, teor de umidade das sementes e germinag5o, teor de 

umidade das sementes e teor de proteinas e, teor de proteínas e 

germinag5o. 



REVISA0 DE LITERATURA 

0 prolongamento da viabilidade de sementes de serin-

gueira, H. brasiliensis Muell. Arg., e os fatores direta ou in-

diretamente relacionados com esta, apesar da importãncia funda-

mental de que se revestem,  tam  merecido pouca ateng5o no Brasil 

(Vale AmazOnico). Ao contr5rio, no Sudeste AsiAtico, onde se de 

senvolve o maior império gomifero do mundo, estudos nesse senti 

do vem sendo executados h5 bastante tempo.  

Kidd  (1914), afirmou que a durag5o da viabilidade das 

sementes de seringueira pode ser aumentada quando estas  so  la-

cradas em ambiente contendo 40 a 50% de Di6xido de Carbono.  

Conforme Pa e Koen (1963), a capacidade de germina-

go  de sementes de serindlieira é influenciada por fatores intrin 

secos e extrínsecos. Aos primeiros pertencem: o patrimanio gene-

tico do material, processos de degenerag5o de enzimas respirat: 

rias, coagulag5o gradual das proteinas do embri5o,degenerag5o nu 

clear  das células do embri5o e acumulo de produtos metabOlicos 

nocivos. Entre as extrínsecos encontram-se: temperatura, umida-

de relativa, oxig5nio, aço de fungos e bacterias. Os fatores  ex  

trinsecos podem ser controlados mediante condigOes artificiais 

que objetivem retardar a degenerag5o das sementes. 

Segundo ainda os mesmos autores, em uma semente ocor-

rem processos metabOlicos, dos quais, a respiragSo 6 a mais im-

portante. Esse processo embora essencial para a manuteng5o da 

vida do embrigo, no pode ser levado a efeito indefinidamente em 

alto índice, sem causar a morte do mesmo, devido ao esgotamen-

to das reservas embrionárias. Para manter a capacidade de ger-

minag5o os processos metabOlicos devem ser reduzidos a um mini-

mo, mediante a diminuição do conteúdo de égua da semente e 0 

abaixamento da temperatura ambiente. Entretanto, o método de  re  

duggo do teor de umidade da semente no pode ser usado para a 

4 
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seringueira, visto que a dessecag5o causará sua morte. 

Pa e Koen (1963), obtiveram uma serie de resultados 

sobre manutençeo da viabilidade de sementes de seringueira: 

1) Com base em ensaios de germinaq5o, fazendo o con-

trole do conteGdo de água das sementes em temperatura ambiente 

(aproximadamente 27 °C), constataram haver uma correlageo po- 

sitiva entre umidade e germinageo. Sementes com teor de umida- 

de abaixo de 202 apresentaram considerável queda na germinaçeo 

enquanto que, umidade acima .de 20% proporcionou uma melhor ca-

pacidade de germinageo. 

2) Baseado em ensaios com cobertura das sementes por 

uma fina camada de parafina, foi constatado a morte das semen-

tes, provavelmente devido ao impedimento das trocas gasosas com 

o meio ambiente. 

3) Ensaios conduzidos e baixa temperatura (5 a 10°C), 

em recipientes abertos e em sacos plásticos impermeAvers  con  

tendo papel de filtro molhado no seu interior, evidenciaram que 

as sementes do recipiente aberto no germinaram depois de um  

ms  em virtude da desseca0o ocasionada pela perda d'água.No  en  

tanto, as sementes contidas nos sacos plásticos no dessecaram 

e apresentaram uma germinag5o de 88 e 80%, com um e dois meses 

de armazenamento, respectivamente. 

4) Sementes armazenadas em dessecadores com e sem igua, 

saturados de Dióxido de Carbono no mostraram nenhuma germina- 

go  depois de um mis. A 50% de saturagrio, a viabilidade dimi- 

nuiu de 96 para 27 c 72%, respectivamente, depois desse perío-

do, sem causar nenhum efeito de dormência nas sementes. 

5) Estudos sobre o efeito do armazenamento em água no 

esterilizada e esterilizada com silicato de sOdio,resultaram no 

primeiro caso, na perda de viabilidade de algumas sementes de-

pois de 30 dias. No segundo caso, a égua no teve nenhum efeito 

prejudicial na germinag5o das sementes após aquele período,ocor 

rendo pelo contrário, germinageo mais rápida do que nas semen-

tes frescas. Foi evidenciado ainda, que decorridos 4 dias após 
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o plantio, o hipocótilo apareceu através da micrópila da semen- 

te. Provavelmente a falta de oxigênio inibiu a germinagéo das 

sementes na égua. 

6) Testes para verificar a influência da umidade re-

lativa na germinagéo, usando dessecadores contendo cido sulfú-

rico de diferentes gravidades específicas em 4 níveis de umida-

de relativa, mostraram que 40% de umidade  relative  e suficien-

temente baixa e capaz de comprometer a viabilidade após 30 dias 

de armazenamento. 

7) Experimento realizado temperatura ambiente ( em 

torno de 27 °C ), mostrou que saco pléstico totalmente imper- 
, 

meevel alem de manter a umidade relativa no interior do mesmo, 

assegurou a viabilidade por um mês. Diante disto, constataram 

que a umidade e a quantidade de oxigênio dentro dos sacos to 

talmente impermeéveis foram suficientes para manter a respire-

qêo das sementes naquele período, após o que, a viabilidade 

foi comprometidS porque houve o impedimento das trocas gasosas 

com o meio ambiente. 

8) Resultados excelentes foram alcançados, utilizando 

embalagem pléstica com pequenos orifícios mesmo em temperatura 

ambiente (aproximadamente 27 °C), quando após 98 dias foi veri-

ficado que a percentagem de germinagéo era de quase 100% enquan 

to a inicial era de apenas 89%.  

Kidd  (1914), realizando testes com sementes de serin-

gueira, demonstrou que a longevidade do poder germinativo pode 

ser aumentada com o acúmulo de gis carbônico.  

Jones  (1914), manteve a viabilidade de sementes de Acer  

saccharinum por um período de 102 dias evitando acúmulo de gés 

carbônico nos recipientes utilizados na armazenagem. 

Dijkman (1951), determinou que a percentagem de ger-

minagéo de sementes de Hevea, armazenadas sem proteqéo contra 

a dessecagéo, cai para menos de 45% após um  ms  e ó pratica-

mente nula aos 50 dias de armazenamento. 
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Cardoso et al. (1966), comparando frescos de vidro 

hermeticamente fechados com frescos semi fechados contendo 

água á temperatura ambiente e á baixa temperatura (oscilando  en  

tre 5 a 10°C), obtiveram melhores resultados quando as semen-

tes de seringueira foram armazenadas em frascos de vidro herme-

ticamente fechados á baixa temperatura. Verificaram também que 

a umidade das sementes nos frascos hermeticamente fechados per 

maneceu uniforme durante o ensaio. 

O acondicionamento em frescos de vidro semifechados, 

com água, mantidos á temperatura ambiente, mostrou-se bastante 

superior, aos 90 dias de armazenamento, ao tratamento no qual 

se conservaram as sementés em frescos de vidro hermeticamente 

fechados, com água á  temperature  ambiente. Os autores conclui-

ram  que o ambiente frio mostrou-se superior talvez pelo fato 

de provocar a diminuição na taxa respiratOria, ao mesmo tempo 

que manteve a umidade das sementes em grau satisfatório.  

Baptist  (1939), obteve um aumento na percentagem de 

germinação quando tratou com auxina, sementes de seringueira 

produzidas no final da safra, as quais, via de regra, apresen-

tam baixo poder germinativo. 

Pa e Koen (1963), mantiveram a viabilidade de semen-

tes de Hevea, por 4 meses de armazenamento colocando-as em pe-

quenos sacos plásticos impermeaveis contendo 50 a 180 sementes. 

Foi também sugerido que sementes de diferentes  clones  parecem 

apresentar respostas semelhantes para o método de estocagem em 

sacos plásticos. 

Os mesmos autores comparando sacos plásticos conten- 

do 2 pequenos orifícios (com aproximadamente 1 mm de diámetro) 

com latas contendo 3 pequenos orifícios (1 na tampa e 2 nos 

lados próximo ao fundo), verificaram que enquanto a germinação 

nos sacos plásticos foi de 89% apOs 4 meses contra a inicial 

de 85, as sementes armazenadas em latas perderam completamente 

a viabilidade. 



MATERIAL E MeTODOS 

Material 

Caracterizaqeo da semente  

As sementes de seringueira pertencentes espécie 

Hevea brasiliensis Muell. Arg., caracterizam-se por serem algo 

deformadamente globosas medindo em media 3 cm de comprimento x 

2,5 cm de largura x 2 cm de altura, com o dorso convexo, ventre 

ligeiramente comprimido nas extremidades, rafe discretamente ca 

naliculada; testa com manchas grandes de cor marron,alem de mos 

queados sobre o fundo branco pálido; pesam em media aproximada-

mente 4 g cada. 

Segundo Pena (1961), a anelise da amêndoa apresenta 

a seguinte constitui0o: 

Carbohidratos totais ...... 11,2% 

Proteina bruta (N x 6,25)  17,8% 

Extrato etéreo..... ........ 45,6% 

Sais minerais.... .......... 2,3% 

Fibra bruta no dosada  4,3% 

Sementes  

As sementes utilizadas no presente estudo, pertencen-

tes e espécie H. brasiliensis Muell. Arg., foram oriundas da 

Base Fisica de Belterra, Orgeo pertencente ao Ministério da 

Agricultura, Santarém-- Pare. A escolha de uma sei espécie vi-

sou conferir maior uniformidade aos tratamentos em estudo. 

Em virtude da elevada quantidade de sementes utiliza- 

das na pesquisa, (145 kg), aliada A impraticabilidade de cole-

ta das cepsulas nas próprias ervores antes do rompimento e,  con  

8 
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siderando os diferentes estágios de maturagáo destas, alem de 

falta de pessoal habilitado para a coleta numa s6 jornada de 

trabalho, optou-se pela colheita das sementes calda em baixo 

das árvores num s6 dia de operagáo e na epoca correspondente 

intensa queda das mesmas, durante o  ms  de fevereiro de 1975. 

Embalagem 

0 ensaio constou de 2 tipos de embalagem: a) Sacos 

plásticos com capacidade para 2 kg de sementes, medindo 15 cm 

de largura por 50 cm de comprimento; b) Sacos de papel multifo-

liado, com revestimento duplo, adaptados para acondicionar 2 kg 

medindo 25 cm de largura por 30 cm de comprimento. (Figura 1). 

METODO 

Processamento 

Cada tipo de embalagem comportou 2 volumes diferentes: 

a) Saco totalmente cheio com capacidade para 2 k9 e, b) Saco 

com metade do volume ocupado, acondicionando 1 kg. 

0 armazenamento foi realizado á temperatura ambien-

te (aproximadamente 27 °C) e a temperatura de  camera  fria(10°C). 

Foram utilizados um total de 96 sacos, sendo 48 de material 

plistico e 48 de papel multifoliado, distribuidos em 8 tratamen 

tos com 12 repetiçOes por tratamento. 
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Figura 1 - Aspecto dos 2 tipos de embalagem: a) Sacos plgst;Ly., 

e h) Sacos de papel multifoliado. 
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0 Quadro 1, apresenta os tratamentos testados: 

Quadro 1 - Tratamentos em armazenamento de sementes de serin-

gueira. 

Tratamentos Abreviaturas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  

Saco plgstico-Tot.  

II -1/2  

" II 

S.P.Multifol.-Tot.  
II li 11 

-1/2  

cheio  
II 

cheio  
ii ' 

cheio  

cheio  
i,  

Temp. 
o 

10 C 

Temp. 
o 

10 C 

Temp. 
o 

10 C 

Temp. 

°C10   

ambiente 

ambiente 

ambiente 

ambiente 

(S.P.-T.C.-T.A.) 

(S.P.-T.C.-10°C) 

(S.P.-1/2C-T.A.) 

(S.P.-1/2C-10°C) 

(SPM.-T.C.-T.A.) 

(SPM.-T.C.-10°C) 

(SPM.-1/2C-T.A.) 

(SPM.-1/2C-10°C)  

Dez dias apOs a colheita, foi procedida a embalagem 

das sementes. 

0 período total de armazenamento foi  -le  130 dias. As 

sementes foram semeadas a intervalos de 15 dias a partir do 15? 

dia de armazenamento, num total de 12 semeios, visando estudar 

principalmente a percentagem de germinaggo e o índice de vigor 

das mesmas. 

Antecedendo o acondicionamento, as sementes foram  pre  

viamente tratadas por imerso, durante 10 minutos com uma solu- 

ço de Benlate a 0,1% objetivando preservg-ias contra a inci- 

déncia de fungos saprOfitas. 

Ap6s a secagem 'a sombra, foi retirada uma amostra ca 

sual do lote de sementes, para os testes iniciais de germinaç5o, 

teor de umidade, extrato etéreo, proteína e acidez. 

0 teste de germinag5o constou de uma amostra casual 

de 100 sementes em 4 repetiOes de 25, postas a germinar em sementeira. 
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A umidade das sementes foi determinada pelo método de 

estufa a 105 °C, pelo período de 24 horas, na base úmida, toman 

do-se 2 amostras de 15 sementes, removendo a casca da amêndoa 

mas, conservando parte da fina  cuticula  que a recobre, determi 

nando-se a umidade para a casca e para a amendoa. 

A determinação de lipídios (extra etereo) foi efe- 

tuada em aparelho extrator Soxhlet com baio de 250 mi. 

0 conteúdo proteico das sementes foi determinado pelo 

processo Kjeldahl tendo como reagentes ecido sulfúrico D - 1,84 

e 0,1 N; sulfato de cobre; soluço alcoólica de fenolftaleina a 

1%; zinco em pó; soluço de hidrOxido de sódio a 40% e 0,IN 

e soluço alcoólica de vermelho de metila a 0,2%. 

A acidez das sementes (ácidos graxos livres), teve  co  

mo reagentes álcool etílico a 95%; indicador de fenolftaleina 

titulando-se com hidrOxido de sódio a 0,1 N  at  e colorag5o ró-

sea. 
- 

Os teores de umidade das sementes (%), extrato et.óreo 

(%), proteina (N x 6,25) e acidez (g.%), foram determinados 

para cada semeio, durante o decorrer do estudo, num total de 12 

amostras por tratamento. 

Os sacos plásticos usados para embalagem foram sela-

dos e quente, em máquina apropriada, promovendo-se em seguida, 

a abertura de 4 orifícios com diâmetro aproximado de 1 mm,a fim 

de permitir trocas gasosas entre o interior dos sacos e a atmos 

fera. 

Os sacos de papel multifoliado, foram lacrados e da- 

do ao estado de semi-permeabilidade natural, no foi necess6- 

rio a abertura de orifícios nos mesmos. 

0 ensaio foi realizado em  area  pertencente ao Depar-

tamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da Univer-

sidade Federal do Ceará, no período de 20/02/75 a 19/09/75. 

0 teste de germinageo foi realizado em sementeira do 

tipo flceu aberto", localizada em ripado, com cobertura artifi-

cial e leito apresentando terriço revolvido e nivelado. 
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As sementes postas para germinar a uma profundidade 

aproximada de 1,0 cm, em linhas espaçadas de 20 cm, foram reco-

bertas  at  "as três quartas partes da largura das mesmas, com a  

cuticula  micropilar voltada para baixo. 

A irriga.ç5o das sementes deu-se por asperso com fre-

quZncia dieria de aplicag"Ao. 

0 percentual de germinag5o foi determinado tomando-se 

por base -o total de plantas normais existentes por ocasião da 

contagem, 30 dias após o semeio (Figura 2). 

0 índice de vigor foi determinado com base na veloci-

dade de emergencia das prentulas na sementeira. 

A velocidade de emergencia teve por base a contagem 

diria das prentulas emergidas. 0 índice de vigor foi obtido pe-

lo somatório dos -produtos do numero de prentulas emergidas a ca 

da dia, pelo inverso do nUmero de dias do semeio emergencia. 

Ana- Use Estatística  

0 ensaio conduzido deveria obedecer ao esquema fato-

rial 2x2x2, delineado em blocos ao acaso com 8 tratamentos e  

If  repetiçOes.Entretanto, devido a perda total da viabilidadedas 

sementes acondicionadas em sacos de papel multifoliado com pou-

cos dias de armazenamento, adotou-se o delineamento em blocos 

ao acaso com  If  tratamentos e 4 repetições. 

Os dados relativos e.  percentagem de germina0o foram 

transformados para arc.sen Vpercentagem, segundo  Bliss  (1937). 

Os resultados obtidos foram analisados estatisticamen 

te pelos métodos convencionais segundo Snedecor e  Cochran  

(1967). 
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Figura 2 - Aspecto das pr.intulas normais al:J(5s 30 dias a partir 

da data do semeio. 
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As medias de tratamento foram comparadas pelo teste 

de Tukey, adotando-se o nível fid_ucial de 1% de probabilidade. 

Foi realizado ainda um estudo de correlaço envolven- 

do percentagem de germinação; índice de vigor; umidade das se- 

mentes e teor de proteinas. Esse estudo compreendeu cada trata-

mento isolado para o período total de armazenamento e os 8 tra 

tamentos agrupados aos 15 e 30 dias de armazenamento. 



RESULTADOS E DISCUSSA0 

Com exceg5o dos resultados obtidos para sacos pl5sti-

cos totalmente cheios 5 temperatura ambiente e a 10 °C, aos 165 

dias de armazenamento, observa-se pelo Quadro 29  que a umidade 

das sementes acondicionadas em sacos pl5sticos assumiu valores 

superiores a 32% a partir de 15 dias de armazenamento. Por sua 

vez, os sacos pl5sticos meio cheios, submetidos 5s duas tempe-

raturas mantiveram a umidade das sementes sempre em níveis ele-

vados  at  ao final do período de armazenamento. 

Constatou-se tambem o efeito danoso da baixa tempera- 

tura de armazenamento e a alta umidade no interior da c5mara 

fria (em torno de 70%), sobre a viabilidade das sementes conten 

do um alto teor de umidade, acima de 32% (Quadro 3). 

Verifica-se que as sementes acondicionadas em S8COS 

de papel multifoliado apresentaram perda excessiva de 5gua a 

partir dos 15 dias de armazenamento (Quadro 2) e queda abriipta 

do poder germinativo das mesmas com poucos dias de armazenamen-

to (Quadro 3). 

A perda de 5gua foi mais acentuada nas sementes acon-

dicionadas em sacos de papel multifoliado meio cheios em rela- 

go  aos totalmente cheios  at  aos 45 dias, equivalendo-se nos 

períodos seguintes. 

Saco de papel multifoliado meio cheio 5 temperatura 

ambiente provocou a completa inviabilidade das sementes a par- 

tir dos 30 dias de armazenamento, seguindo-se de saco pl4sti-

co totalmente cheio 5 mesma temperatura aos 45 dias (Quadro 3). 

Valores de umidade das sementes abaixo de 30% reduzi-

ram drasticamente o poder germinativo destas. A perda continua 

de 5gua inviabilizou-as quando foram atingidos valores inferio-

res a 12% de umidades (Quadros 2 e 3)
,. 

16 



Quadro 2 - Umidade das sementes de seringueira acondicionadas em sacos phisticos e papel multifoliado durante o 

período total de armazenamento. 

Tratamento 

UMIDADE DAS SEMENTES (%) 

TEMPO D E ARMAZENAMENTO (dias) 

Inicial  15 30 45 60 75 go 105 120 135 150 165 180 

1 S.plast.-Tot.cheio-Temp.amb. 32,0 35,6 42,3 37,9 46,7 37,4 45,2 37,7 39,9 140,9 31,4 28,5 35,1 

2 S.p1ast.-Tot.cheio-10 32,0 37,9 41,2 45,7 40,9 42,1 39,3 41,0 38,7 42,3 46,0 20,5 36,2 

3 S.plast.-1/2  cheio-Temp.amb. 32,0 38,6 40,1 38,5 42,0 37,4 45,4 47,0 46,o 42,2 46,7 40,2 44,o 

4 S.plast.-1/2 cheio-10°C 32,0 34,2 37,6 141,0 43,1 40,5 41,4 40,5 43,2 33,8 44,7 45,5 44,1 

5 S.P.Mf1.-Totocheio -Temp.amb. 32,0 24,5 19,4 11,7 11,7 12,1 11,8 11,1 10,7 9,9 9,9 

6 S.P.Mf1.-Tot.cheio -10°C 32,0 25,6 20,1 15,7 15,2 13,3 11,7 12,3 10,9 9,9 10,0 

7 S.P.Mf1.-1/2 cheio -Temp.amb. 32,0 18,1 14,4 10,7 12,0 13,2 11,6 11,2 11,2 12,0 10,4 

8 S.P.Mf1.-1/2 cheio -10°C 32,0 19,2 14,1 11,4 12,0 10,7 10,6 11,6 12,2 9,9 10,0 

• • 

ssj 



Quadro 3 - Percentagem de germinaqk de sementes de seringueira acondicionadas em sacos pl5sticos e papel mul-

tifoliado durante o perrodo total de armazenamento. 

Inicial 

GERMINAÇÃO DAS SEMENTES (%) 

TEMPO DE ARMAZENAMENTO (DIAS) 

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 

1 S.plast.-Tot.cheio-Temp.amb. 52,0 33 68 69 66ab 52 30ab 15b 31ab 36b 12ab 11 5 

2 S.plast.-Tot.cheio-10°C 52,0 33 35 51 36ab 53 13ab 16b 12 b 7c 4 b 1 0 

3 S.plast.-1/2  cheio-Temp.amb. 52,0 59 56 64 77 a 74 63 a 67a 62 a 64a 11  

4 S.plast.-1/2  cheio-10°C. 52,0 37 22 23 35 b 47 18 b 23b 15b 8c 213: 2a 37 0 

5 S.P.Mf1.-Tot.cheio-Temp.amb. 52,0 30 1 - 

6 S.P.Mf1.-Tot.cheio-10°C 52,0 36 3 9 

7 S.P.Mf1.-1/2 cheio-Temp.amb. 52,0 19 

8 S.P.Mf1.-1/2 cheio-10°C 52,0 22 1 



lg. 

O teste "F" quando aplicado para percentagem de ger-

minação, no apresentou diferença  significative  ao nível de 

1% de probabilidade para efeitos dos tratamentos referentes aos 

15, 30, 45 e 75 dias de armazenamento. Contudo, os tratamentos 

correspondentes a 60, 90, 105, 120, 135 e 150 dias de armazena-

mento, foram estatisticamente diferentes ao nível da probabili-

dade estudada (Quadros 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,25 e 27). 

Embora no havendo diferença  significative  para 4 pe-

ríodos de armazenamento, os tratamentos envolvendo sacos plésti  

cos  meio cheios e totalmente cheios ã temperatura ambiente,apre 

sentaram percentuais de germinagão das sementes superiores ãque 

las submetidas ã temperatura de cãmara fria. 

Com excegão dos 4 períodos citados, a comparagão de 

médias pelo teste Tukey ao nível de 1% de probabilidade mostrou 

que sacos plésticos meio cheios ã temperatura ambiente foram su 

periores aos tratamentos a 10 °C. Por outro lado, embora apre- 

sentando germinagão superior ãquelas acondicionadas em sacos 

pl6sticos totalme-nte cheios ã  temperature  ambiente, no houve 

diferença  significative  entre estes para alguns períodos de ar-

mazenamento (Quadros 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 28). 

Sementes acondicionadas em sacos p15sticos totalmen-

te cheios ã temperatura ambiente embora tivessem apresentado 

percentagem de germinagão superior ãquelas submetidas a 10 

no mostraram diferenças significativas para alguns períodos es 

tudados, pelo teste Tukey a 1%. 

A performance das sementes armazenadas a 10 °C, inde-

pendente do volume ocupado por estas no interior dos sacos pl5s 

ticos, foi inferior aos tratamentos ã temperatura ambiente du-

rante o processo de armazenamento. E prov5ve1 que ã baixa tem-

peratura, a alta umidade destas e a maior concentração interna 

de oxigénio, tenham acelerado o processo de deterioração com  re  

flexos na baixa germinação evidenciada. 

0 miximo de germinação para as sementes acondiciona-

das em sacos plésticos totalmente cheios ã temperatura ambiente 

ocorreu aos 30 e 45 dias de armazenamento, enquanto que,para sa 
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cos  plêsticos meio cheios nas mesmas condigiSes, este mêximo foi 

atingido aos 60 e 75 dias de armazenamento (Quadro 3).Estes re- 

sultados nos levam a admitir que essa diferença de tempo para 

atingir o 6t1mo de germinação, esteja relacionada com a concen-

trag5o interne de oxigênio nos sacos plêsticos em fungo do maior 

e menor volume ocupado pelas sementes no interior dos mesmos. 

(Figuras 3 a 6). 

Os resultados observados para germinag5o de sementes 

de seringueira armazenadas em sacos plAsticos ê temperatura am-

biente (Quadro 3), esto de acordo com aqueles obtidos por Pa e 

Koen (1963), quando trabalharam com sementes colhidas nas pró-

pries  grvores e, por outro lado, discordantes dos princípios bA 

sicos do armazenamento segiando Delouche  (1964), quando afirma 

que o armazenamento no melhora a qualidade das sementes. 

Para o arma7enamento de sementes de seringueira em sa  

cos  plêsticos 5 temperatura ambiente observou-se um aumento de 

percentagem de germinag5o em relaçêo inicial. Sacos plistitos 

totalmente cheios'apresentaram decróscimo na germinag5o das se- 

mentes a partir de 90 dias enquanto que sacos plêsticos meio 

cheios só evidenciaram percentagem de germinagêo inferior ê ini 

cial, a partir de 150 dias de armazenamento (Quadro 3). 

Foi observada uma certa variabilidade para umidade das 

sementes e percentagem de aerminag5o dentro de um mesmo trata- 

mento durante o processo de armazenamento. provêvel que essas 

variagóes tenham sido em virtude da desuniformidade inicial das 

sementes utilizadas pois no se conhecia o niimero de dias  decor  

ridos entre a queda e a coleta das mesmas. isso certamentese  re  

fletiu na preciso experimental para alguns períodos estudados, 

resultando na obteng5o de um alto coeficiente de variaq5o  (Qua  

dros 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 e 27). 

0 Teste "F" para índice de vigor das sementes no apre-

sentou diferença  significative  entre os tratamentos para 15 e 

150 dias de armazenamento. Todavia, todos os demais períodos es 

tudados apresentaram diferenças altamente sigrificantes ao ní-

vel de 1% de probabilidade(Quadros 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 e 27). 



Figura 4 - Detalhe das pigntulas germinadas após 45 dias de ar-

mazenamento em sacos plgsticos e papel multifoliado 

(1 - S.P.-T.C.-T.A.). 
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Figurn 3 Detalhe das plgntulas germinadas após 30 dias de ar-

mazenamento em sacos plisticos e papal multifoliado 

(1  



Figura 5 - Detalhe das plgntulas germinadas após 60 dias de ar-

mazenamento em sacos plgsticos e papel multifoliado 

(3 - S.P. - 1/2 C - T.A.) 

Figura 6 - Aspecto geral das pigntulas germinadas após 75 dias 

de armazenamento em sacos pigsticos e papel multifo-

liado (3 - S.P. - 1/2 C. - TA.). 
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Conforme o Quadro 4, observa-se que aos 15 dias de ar 

mazenamento o índice de vigor das sementes no foi influenciado 

pelo volume destas no interior dos sacos pl5sticos e pelas tem-

peraturas de armazenamento. 

A partir de 30 dias de armazenamento esses dois par 

metros passaram a afetar o índice de vigor das sementes sendo 

encontradas diferenças significativas entre as médias de trata- 

mentos pelo teste Tukey ao nível de 1% de probabilidade (Qua- 

dros 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 e 28). 

Constatou-se pelo Quadro 4, que a temperatura de 10°C 

apresentou efeito prejudicial ao vigor das sementes acondiciona 

das em sacos p15sticos totalmente cheios e meio cheios. Os efei 

tos foram mais danosos para sementes acondicionadas em sacos 

pl5sticos meio cheios a 10 °C ate-. aos 75 dias de armazenamento, 

sendo superadas a seguir por aquelas ocupando todo o volume dos 

sacos 5 mesma temperatura. 

0 índice de vigor das sementes contidas em sacos pl5s 

ticos 5 temperatura ambiente independentemente do volume foi su 

perior ao daquelas sujeitas a 10 °C (Quadro 4). 

exemplo da percentagem de germina0o, o índice de 

vigor sofreu um aumento para os 2 tipos de embalagem plástica 5  

temperature  ambiente, decorecendo em seguida. Sacos pl5sticos 

meio cheios 5 temperatura ambiente apresentaram performance su-

perior a todos os demais tratamentos, muito embora no diferis-

sem estatisticamente em alguns períodos estudados. Aos 135 dias 

de armazenamento o índice de vigor foi de 1,24 contra o valor 

inicial de 0,65 (Quadro 4). Os  indices  m5ximos 1,29 e 1,38, fo-

ram alcançados aos 105 e 120 dias de armazenamento.Por outro  la  

do, sacos pl6sticos totalmente cheios 5 temperatura ambiente 

apresentaram maior índice de vigor 1,27, aos 45 dias de armaze-

namento (Quadro 4 e Figura 7). 

Conforme os Quadros 3 e 4, embora aos 150 dias as se-

mentes armazenadas em sacos pl5sticos meio cheios 5 temperatu-

ra ambiente se apresentassem estatisticamente superiores 5que- 



Quadro 4 - índice de vigor de sementes de seringueira acondicionadas em sacos plásticos durante o período 

total de armazenamento. 

Tratamento 
ÍNDICE DE VIGOR DAS SEMENTES 

TEMPO DE ARMAZENAMENTO (dias) 

Inicial 15 39 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 

1 S.plast.-Tot.cheio-Temp.amb. 0,65 0947 1,06a 1,27a 1,25ab 1,19b 0,59ab 0,28b 0,64ab 0,74b,0,27 0,22 0,09 

2 S.plast.-Tot.cheio-10°C 0,65 0,46 0,47ab 0,93ab 0,61bc 1,03ab 0,18ab 0,2Ib 0,17b 0,11c 0,08 0,01 

3 S.plast.-1/2 cheio-TemP.amb. 0,65 0,89 0,84ab 1,22a 1,36a 1,53a 1,23a 1,39a 1,38a 1,24a 0,53 0,71 0,23 

4 S.plast.-1/2 cheio-100C 0,65 0,52 0,36b 0,35b 0,54c 0,98b 0,28b 0,45b 0,21b 0,14c 0,23 0,11 
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ias contidas no mesmo tipo de embalagem a 10 °C, foram estatis-

ticamente semelhantes em indica de vigor. Tal comportamento se 

manifestou em virtude do atraso na emergncia das pl5ntulas pa-

ra todos os tratamentos. 

0 Quadro 5 evidencia uma variaç5o descontinua entre 

tratamentos e dentro de um mesmo tratamento com relag.6o ao  con  

teúdo proteico das sementes armazenadas, talvez por falha expe-

rimental na escolha do material para as determinagOes. Acidez e 

extrato etereo no foram analisados por terem apresentado con-

siderivel variabilidade. 

Ao final do ensaio ficou constatado que somente os 

tratamentos envolvendo sacos pl4sticos meio cheios e totalmen- 

te cheios temperatura ambiente, apresentaram germina0o das 

sementes aos 180 dias de armazenamento (Quadro 3 e Figuras 8 e 

9). 



Quadro 5 - Teor de proteina das sementes de seringueira armazenadas em sacos plAsticos e papel multifolia-

do durante o período total de armazenamento. 

Tratamento 
TEOR DE PROTEINA DAS SEMENTES (Nx6,25%) 

TEMPO DE ARMAZENAMENTO (dias) 

Inicial 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 

1 S.plast.-Tot.cheio-Temp.amb. 15,2 9,5 9,8 14,8 13,9 7,5 9,3 12,4 9,2 13,4 14,3 14,2 13,6 

2 S.plast.-Tot.cheio-10°C 15,2 12,3 10,0 11,4 10,4 9,2 10,1 12,0 10,0 13,0 13,0 17,3 14,9 

3 S.p1ast.-1/2 cheio-Temp.amb. 15,2 10,7 11,4 10,7 12,4 9,8 9,5 13,3 11,6 13,2 16,0 17,3 11,3 

4 S.p13st.-1/2 cheio-10°C 15,2 9,2 10,3 10,2 11,7 10,2 9,3 14,7 13,5 9,5 13,5 14,0 13,9 

5 S.P.Mf1.-Tot.Cheio-Temp.amb. 15,2 11,6 14,4 14,8 12,1 10,8 

6 S.P.Mf1.-Tot.Cheio-100C. 15,2 12,2 12,4 15,8 14,6 14,2 

7 S.P.Mf1.-1/2 cheio-Temp.amb. 15,2 11,3 14,6 14,3 15,3 12,2 

8 S.P.Mf1.-1/2 cheio-10°C 15,2 12,5 11,0 19,1 16,6 12,2 



5 - S.P.Multifoliado-Tot.cheio-Temp. ambiente 

6 - S.P.Multifo1iado-Tot.cheio-10 °C 

7 - S.P.Multifo1iado-102 cheio-Temp.  ambiente 

8 - S.P.Mu1tifoliado-1/2 cheio-10 °C 

4 

4 

de armazenamento 

fOrr  

Figura 9 Percentagem de germina0-0 para o período total de 

armazenamento em sacos de papel multifoliado. 



Estudo de Correlagaes 

Este estudo envolveu a determina0o dos coeficientes 

de correla0o entre pares de valores oriundos do 4 distintos  fa  

tores, Umidade das sementes, teor de proteina, percentagem de 

germina0o e índice de vigor das sementes (Quadros 10 a 13). 

Umidade x Percentagem de germina0o  

Os resultados obtidos quando comparadas as percenta-

gens de germina0o em funOo da umidade das sementes •dentro de 

-cada tipo de armazenamento, durante o decorrer do ensaio, estio 

expressos no Quadro 6, pelos respectivos valores do coeficiente 

de correla0o (r), calculados para N = 13 pares de valores. 

Quadro 6 - Coeficientes de correlac5o entre umidade das semen- 

tes e percentagem de germinação para o período total 

de armazenamento em sacos plásticos. 

T r a t a m e n t os ( r ) 

1 S. 

2 S. 

3 S. 

4 S. 

plástico - Tot. cheio - Tamp. ambiente 

pl5stico - Tot. cheio - 10 °C 

plástico - 1/2 cheio - Temp. ambiente 

pla'stico - 1/2 cheio 10 C 

0,456 

0,343 

0,186 

0,242 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. = N'áo significativo a 15 de probabilidade 

Deste quadro, observou-se que os diversos valores de 

(r) obtidos para cada tipo de armazenamento n-ao diferiram signi 

ficativamente ao nível da probabilidade estudada.Evidenciou-se, 

assim, que a percentagem de germinaç5o mostrou-se independente 

do teor de 5gua da semente, uma vez que, os sacos plásticos  man  

tiveram bastante alta a umidade das mesmas durante o período de 
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durag5o do ensaio. Por outro lado, a percentagem de germinaso 

apresentou variaç3es no decorrer do armazenamento provavelmente 

em funç:io da idade das sementes. 

Quando se procedeu o estudo para os 8 tratamentos im-

postos agrupados dentro de cada período, foram encontrados va- 

lores para r = 9,333 e r = 0,868, correspondentes pela ordem 

aos dois períodos estudados, 15 e 30 dias de armazenamento. Os 

resultados obtidos para 15 e 30 dias, evidenciaram a existencia 

de uma correlag-6o positiva ao nivel de 1% de probabilidade  Di  

ante desses valores, pode-se dizer que 87% e 75% da variação na 

percentagem de germinag5o, nos citados periodos foi devida ao 

teor de 6gua na semente uma vez que, a germinas'io dependeu es-

treitamente do teor de umidade das sementes. 
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rndice de vigor x Percentagem de germinagáo  

Os valores observados para os coeficientes de correia 

qáo (r), entre Tndice de vigor e percentagem de germina0o das 

sementes, para cada tipo de armazenamento durante os 12 perio-

dos estudados, estio expressos no Quadro 7, 

Quadro 7 - Coeficientes de correlagáo entre Tndice de vigor e 

percentagem de germinagáo para o perrodo total de ar 

mazenamento em sacos plásticos. 

Tratamentos (r) 

1 S. plástico Tot.  cheio Temp.  ambiente 0,964 (**) 

2 S. plástico Tot.  cheio - 10 °C 0,961 (**) 

3 S. plástico 1/2 cheio -  Temp.  ambiente 0,946 (**) 

4 S. plástico 1 /2  cheio 10 
o
C 0,924 (**) 

(**) - Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

Dos resultados encontrados constatou-sc que o coefici 

ente de correlaçáo ao nível de 1% de probabilidade apresen- 

tou resposta altamente significativa, mostrando que o Tndice de 

vigor e percentagem de aerminaçáo para cada tipo de embalagem 

no período total de armazenamento, estio correlacionados positi 

vamente. Para S.P.-T.C.-T.A., verificou-se que 93% da variaçáo 

na percentagem de germina0o foi devida ao vigor das sementes. 

Nos demais tratamentos pela ordem, as variaçaes foram 92, 89 e 

85%, respectivamente, mostrando que quanto maior o índice de vi 

gor maior a percentagem de germinaçáo das sementes. 
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Umidade das sementes x Teor de proteina  

O estudo de correlagéo envolvendo estes 2 parámetros 

mostrou uma correlaçáo negativa para saco pléstico totalmente 

cheio a 10 
o
C quando se considerou cada tipo de embaladem para 

o período total de armazenamento conforme mostra o Quadro 8. 

Quadro 8 - Coeficientes de correlagáo entre umidade das semen-

tes e teor de proteina para o período total de arma 

zenamento em sacos plásticos. 

Tratamento-s ( r ) 

1 S. pléstico Tot.  cheio -  Temp.  ambiente 0,390 n.s. 

2 S. plástico -  Tot.  cheio 10 °C - 0,637 (*) , 

3 S. pléstico - 1/2 cheio -  Temp.  ambiente - 0,103 n.s.-
, 

4 S. plástico - 1/2 cheio - 10 °C - 0,223 n.s. 

(n.s.) No sionificante ao nível de 52 de probabilidade 

(*) Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

Os resultados mostram que pare o mencionado tratamen-

to, 40% da reduçáo no conteGdo de proteínas das sementes foi de 

✓ido ao teor de égua contido na ama.ndoa. Os demais tratamentos 

n o apresentaram respostas significativas ao nível da probabili 

dade adotada. Ë possível que o menor teor de oxigênio no inte  

n or  do saco pléstico totalmente cheio e a baixa temperatura da 

cámara fria sejam responsáveis pelo resultado obtido. 

Quando os 8 tratamentos foram agrupados por período 

de armazenamento, os valores encontrados para os coeficientes de 

correlaçáo foram r =-0,216 para 15 dias e r = - 0,611 para 30 

dias de armazenamento. Esses resultados mostram que as varia- 

çaes no teor de proteina das sementes independeram da umidade 
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das mesmas aos 15 dias de armazenamento. Contudo para os 30  dies  

foi encontrada correla0o negativa ao nivel de 5% de probabill—

dade entre umidade das sementes e teor de proteina. 

Conv6m observar que em virtude da varia0o desconti-

nua dos valores encontrados para proteina durante o decorrer do 

ensaio, sugere-se a repetiq5o desse estudo a fim de que os re-

sultados sejam efetivamente confirmados. 
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Teor de proteina x Percentagem de germinação  

Os valores encontrados para os coeficientes de corre- 

lação (r), quando os tratamentos foram analisados isoladamente 

durante o período total de armazenamento estão expressos no  Qua  

dro 9.  

Quadro 9 Coeficientes de correlação entre teor de proteina e 

percentagem de germinação para o período total de ar 

mazenamento em sacos plásticos. 

Tratamentos ( r ) 

1 S. plástico Tot.  chei,o Temp.  ambiente -0,100 n.s. 

2 S. plástico -  Tot.  cheio - 10 °C -0,376 n.s. 

3 S. plástico - 1/2 cheio -  Temp.  ambiente -0,446 n.s. 

4 S. plástico - 1/2 cheio 10 °C -0,019 n.s. 

(n.s.) Não significativo ao nível de 55 de probabilidade 

Os coeficientes de correlação ao nível de 5% de proba 

bilidade no mostraram resposta  significative  para os tipos de 

armazenamento. Verificou-se também c mesmo tipo de comportamen-

to quando os tratamentos foram agrupados e estudados por perío-

do de armazenamento. 

De um modo gerai os resultados mostram que o teor de 

proteina e percentagem de germinagão são independentes e que 

as variagaes na germinagão decorreram de outros fatores que não 

o conteúdo proteico das sementes. 

l UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA  z 1177702  
1303UOTECA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA 
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Figura 13 - Umidade, proteina e germinagão para o perrodo total 

de armazenamento em Sacos p15sticos - 1/2 cheios-

10 °C. 



SUMARIO E CONCLUSOES 

0 curto período de viabilidade das sementes de serin 

guelra tem se constituído num dos principais entraves quando do 

estabelecimento de novos plantios. Em virtude desse fator,a fai 

xa de plantio de viveiros fica restrita a 2 ou 3 meses cor-

respondentes ao período de queda das sementes. 

0 objetivo precfpuo deste estudo foi estabelecer o 

efeito de diversos tipos de embalagem associadas a diferentes 

condiOes de armazenamento visando a manutengao da viabilidade 

das sementes de seringueiras. 

Os dados para percentagem de germinagao foram deter-

minados aos 30 dias apOs o semeio mediante a contagem do número 

de plantulas normais existentes na sementeira. 0 índice de vi-

gor foi obtido pela contagem diária do número de préntulas emer 

gidas dividido pelo inverso do número de dias do semeio a  germ!  

naqao. Foram também determinados os teores de umidade das  semen  

tes acidez, proteina e extrato etéreo com vistas ao estudo de 

correlaqao. Acidez e extrato etéreo no foram utilizados no es-

tudo face a descontinuidade na distribuiqao dos dados obtidos. 

Com base nos valores obtidos foram estabelecidas as se 

guintes conclusaes: 

Ao contrario de outras espécies vegetais, as sementes 

de seringueira necessitam de alta umidade na amêndoa para a ma-

nutençao da viabilidade do embriao durante o processo de armaze 

namento. 

Sacos de papel multifoliado com revestimento duplo no 

se prestaram para o armazenamento de sementes de seringueira por 

38 
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que a sua semi-permeabilidade provocou a perda de ggua,comprome 

tendo o poder germinativo em poucos dias: 

A baixa temperatura de cámara fria (10 °C), aliada 5 

elevada umidade relativa (70%), foram prejudiciais 5 viabilida-

de das sementes armazenadas. 

Sementes acondicionadas em sacos plásticos meio cheios 

5 temperatura ambiente (aproximadamente 27 °C), se apresentaram 

como o melhor tratamento pois mantiveram alta a percentagem de 

germina0o  at  135 dias de armazenamento com 64% de germina0o 

contra a inicial de 52%. 0 máximo de germinagEo foi atingido 

aos 60 e 75 dias de armazenamento com 77 e 74%,respectivamente. 

Sementes acondicionadas em sacos plásticos totalmente 

cheios 5 temperatura ambiente, mantiveram a viabilidade,alta 

atá aos 75 dias de armazenamento, mantendo-se igual 5 inLcial 

(52%). A germina0-0 máxima foi atingida aos 45 dias de armaze-

namento (69%). Nessas condigOes, as sementes podem ser armaze-

nadas economicamente durante 2,5 meses, sem haver qualquer res-

triçao ao poder germinativo. 

Foi observado tambem que esse tipo de embalagem pro-

piciou a elevag5o do indice de vigor das sementes armazenadas. 

Os valores de germina0o obtidos para sementes colhi-

das em baixo das irvores e armazenadas em sacos plásticos 5 tem 

peratura ambiente, esto compatíveis com os resultados obtidos 

por Pa e Koen (1963), trabalhando com sementes colhidas nas prO 

prias árvores. 

Foi observada no haver correla0o entre umidade de 

semente e percentagem de germinag5o quando cada tratamento foi 

estudado isoladamente para o período total de armazenamento. To 

davia, quando os 8 tratamentos foram reunidos dentro de cada pe 

ríodo, constatou-se haver uma correlagEo positiva para os dois 



períodos estudados 15 e 30 dias. 

Índice de vigor e percentagem de germinaçeo esto cor 

relacionados positivamente, independente do tipo e período de 

armazenamento. 

Valores de umidade das sementes entre 32 e 45% promo-

veram um aumento no percentual de germina0o além de permitirem 

a manuteng5o da viabilidade. Por sua vez, valores abaixo de 25% 

comprometeram o poder germinativo, sendo que valores inferiores 

a 12% inviabilizaram totalmente as sementes. 

Os resultados observados entre umidade das sementes 

e teor de proteina embora tivessem mostrado a existência de 

correlageo negativa, no foram satisfatórios e convincentes em 

virtude da completa descontinuidade dos teores de proteina du-

rante o processo de armazenamento. 

No houve correlasio entre teor de proteina e percenta  

gem  de germinag5o das sementes. 

Sugere-se, portanto, para o aprimoramento desta pes- 

quisa, a sua continuidade usando somente sacos pl4sticos como 

embalagem, fazendo o controle da umidade relativa no interior 

da cemara fria, em torno de 5% além de  varier  o niimero de ori-

ficios nos sacos. 

Poderia ser testado também o período ideal entre a 

queda das sementes e o inicio do armazenamento em sacos plésti  

cos  es duas temperaturas. 

Sugere-se ainda um estudo besico sobre as diversas 

transformag6es metabólicas por que passam as sementes para me- 

melhor compreender os mecanismos envolvidos na manutengeo da 

viabilidade do embrieo. 

40.  



Uma outra linha de pesquisa seria o estudo do compor-

tamento  inter-clonal  'as condisSes de armazenamento. 
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Quadro 10 - An51ise da VarF5ncia para percentagem de germina0o 

e índice de vigor das sementes de seringueira após 

15 dias de armazenamento em sacos plAsticos. 

Fontes de Varia0o  

GL  

Percentagem fndice de 

germina0o vigor  

(QM) (QM)  

Blocos 

Tratamentos 

Resíduo 

3 

3 

9 

30,84 n.s. 

213,97 n.s. 

51,21 

0,01 n.s. 

0,17 n.s. 

0,03 

Total 15 

(n.s.) N'Ao significativo ao nível de 1% de probabilidade  
CV = 18,25% 

0; de germina0o)  

CV = 29,642 
(indice de vigor) 



46.  

Quadro 11 - Anelise da variencia para percentagem de germinageo 

 

sementes de seringueira, apOs a índice de vigor de 

30 dias de armazenamento em sacos plesticos. 

  

Percentagem  de 

germinaqeo 

(QM)  

154,59 n.s. 

489,04 n.s. 

66,40  

índice  de 

vigor 

(QM) 

Fontes de variaçeo 

 

 

GL 

Blocos 

Tratamentos 

Residuo  

3 

3 

8  

0,14 n.s. 

0,43 ** 

0,04 

Total 14 

(n.s.) No significativo ao nível de 1% de probabilidade 

( ** ) Significativo ao nível de 1%  de probabilidade. 

CV 
(% de germina0o) 

CV  
(índice  de vigiir) 

= 18,91% 

= 29,93% 

Quadro 12 - Germineqeo (valores transformados) e índice de vi-

gor de sementes de seringueira, apOs 30 dias de ar- 

mazenamento em sacos plesticos. 

Tratamento 
Percentagem de 

germina0o 
Tratamento 

índice de 

vigor 

(S.P.-T.C.-T.A.) 

(S.P.-1/2C-T.A.) 

(S.P.-T.C.-10°C) 

(S.P.-1/2C-10°C)  

55,76 

48,70 

35,76 

31,96  

(S.P.-T.C.-T.A.) 

(S.P.-1/2C-T.A.) 

(S.P,-T.C.-10°C) 

(S.P.-1/2C-10°C)  

1,06 a 

0,84 a b 

0,47 a b 

0,36 b  

Duas medias no seguidas pela mesma letra diferem estatistica-

mente ao nível de 19 de probabilidade pelo teste Tukey 
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Quadro 13 - Anelise da varrencia para percentagem de germinasgo 

e índice de vigor de sementes de seringueira, apOs 

45 dias de armazenamento em sacos plesticos. 

 

Percentagem de 

germinag5o   

Índice de 

vigor  Fontes de variag5o  

 

GL (QM) (QM)  

Blocos 3 309 84 nos. 0,02 n.s. 

Tratamentos 3 679,08 n.s. 0,71 ** 

Resíduo 9 115,17 0,07 

Total 15 

(n.s.) - No significativo ao nível de 1% de probabilidade 

( ** ) - Significativo ao nível de 1% de probabilidade  

CV  
Po' de germinaç'eor 23'1" 

CV(indice de vigor)
= 28,09% 

Quadro 14 - Germinag5o (valores transformados) e índice de vi-

gor de sementes de seringueira, ap6s 45 dias de ar 

mazenamento em sacos plesticos. 

Tratamento 
Percentagem de 

germinage.o 
Tratamento 

Índice de 

vigor 

(S.P.-T.C.-T.A.) 

(S.P.-1/2C-T.A.) 

(S.P.-T.C.-10°C) 

(S.P.-1/2C-10°C) 

57,72 (S.P.-T.C.-TA.) 1,27 a 

53,57 (S.P.-1/2C-T.A.) 1,22 a 

45,57 (S.P.-T.C.-10°0 0,93 a b 

28,26 (S.P.-1/2C-10°C) 0,35 b  

Duas medias no seguidas pela mesma letra diferem estatistica-

mente ao nível de 1% de probabilidade pelo teste Tukey. 
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Quadro 15 - Anelise da variencia para percentagem de germinaç-eo 

e índice de vigor de sementes de seringueira,  apes  

60 dias de armazenamento em sacos plesticos. 

 

Percentagem de 

germina0o   

índice de 

vigor  Fontes de variag5o  

 

GL (QM) (QM)  

Blocos 3 88,80 

Tratamentos 3 676,-94 

Resíduo 9 43,41 

n.s. 

** 

0,10 n.s. 

0,72 ** 

0,05 

Total '15 

(n.s.) No significativo ao nível de 1% de probabilidade 

( ** ) - Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

(% de germinageo) = 8,85% 
 CV  

= 23,74%  CV 
de vigor) 

Quadro 16 - Germinageo (valores transformados) e índice de vi-

gor de sementes de seringueira, após 60 dias de ar-

mazenamento em sacos plesticos. 

Tratamento 
Percentagem de 

germinagao 
Tratamento 

índice de 

vigor 

(S.P.-1/2C-T.A.) 

(S.P.-T.C.-10°C) 

(S.P.-112C-10°C) 

62,03 a (S.P.-1/2C-T.A.) 1,36 a 

54,74 a b (S.P.-T.C.-T.A.) 1,25 a b 

36,67 b (S.P.-T.C.-10°C) 0,61 b c 

36,23 b (S.P.-1/2C-10°C) 0,54c  

Duas medias no seguidas pela mesma letra diferem estatistica-

mente ao nível de 1% de probabilidade pelo teste Tukey. 



49.  

Quadro 17 - An5lise da vari5ncia para percentagem de germinageo 

e índice de vigor de sementes de seringueira, apOs 

75 dias de armazenamento em sacos plesticos. 

 

Percentagem de 

germinaçao  

índice de 

vigor  Fontes de variag5o  

GL (QM) (QM)  

Blocos 3 13,88 n.s. 0,08 n.s. 

Tratamentos 3 210,53 n.s. 0,29 ** 

Resíduo 9 34,99 0,02 

Total 15 

(n.s.) = No significativo ao nível de 1% de probabilidade 

( ** ) = Significativo ao nivel de 1% de probabilidade  

CV
(% 

12,09 % 
de germina94p) = 

CV(indice de vigor) = 11,87%  

Quadro 18 - Germina0o (valores transformados) e índice de vi- • 

gor de sementes de seringueira, apOs 75 dias de ar-

mazenamento .em sacos pl5sticos. 

Percentagem de 

germina0o  

índice de 

vigor 
Tratamento Tratamento 

(S.P.-1/2C-T.A.) 59,57 (S.P.-1 /2C.-T.A.) 1,57 a 

(S.P.-T.C.-10°C) 46,72 (S.P.-T.C.-T.A. ) 1,20 a b 

(S.P.-T.C.-T.A.) 46,17 (S.P.-T.C.-10°C ) 1,02 b 

(S.P.-1/2C-10°C) 44,00 (S.P.-1/2C.-10C) 0,98 b 

Dues  medias rCeo seguidas pela mesma letra diferem estatistica-

mente ao nível de 1% de probabilidade pelo teste Tukey. 



50.  

Quadro 19 - Analise da varrAncia para percentagem de germinag5o 

e índice de vigor de sementes de seringueira, apes  

90 dias de armazenamento em sacos p15sticos. 

 

Percentagem de 

germina0o   

índice de 

vigor  Fontes de variag-io  

 

GL (QA) (Qs)  

Blocos 3 82,75 n.s. 0,14 n.s. 

Tratamentos 3 846,88 ** 0,89 ** 

Resíduo 9 93,26 0,07 

Total 15 

(n.s.) =No significativo ao nível de 1% de probabilidade 

( * * = Significativo ao nível de 1% de probabilidade  

CV = 29,67% 
(% de germina0o) 

CV = 46,47%  
(índice  de vigor)  

Quadro 20 - Germinag5o (valores transformados) e índice de vi-

gor de sementes de seringueira,  apes  90 dias de ar-

mazenamento em sacos plesticos. 

Percentagem de índice de 
Tratamento 

oermina0o 
Tratamento 

vigor 

(S.P.-1/2C.-T.A.) 52,99 a (SP.-1/2C.-T.A.) 1,23 a 

(S.P.-T.C. -T.A.) 32,80 a b (SP.-T.C. -T.A.) 0,59 a b 

(S.P.-1/2C.-10°C) 23,44 b (S.P.-1/2C.-10°C) 0,28 b 

(S.P.-T.C. -10°C) 20,96 b (S.P.-T.C. -10°C) 0,18 b 

Dues  maias no seguidas pela mesma letra diferem significati-

vamente ao nível de 1% de probabilidade pelo teste Tukey. 



51.  

Quadro 21 - Anilise da varréncia para percentagem de germinaç5o 

e índice de vigor de sementes de seringueira, após 

105 dias de armazenamento em sacos plésticos. 

Fontes de variag5o  

GL  

Percentagem  

germinaçgo 

de índice de 

vigor 

(QM) (QM)  

Blocos 

Tratamentos 

Resíduo 

3 

3 

9 

81,30 n.s.  

957,25 ** 

40,67 

0,023 n.s. 

1,19 ** 

0,025 

Total 15 

(n.s.) = No significativo ao nível de 1% de probabilidade 

( ** ) = Significativo ao nível de 1% de probabilidade  

CV 
(% de  germinação)  

CV  
(índice  de vigor) 

= 19,80% 

= 27,08%  

Quadro 22 - Germina0o (valores transformados) e índice de vi-

gor de sementes de seringueira, após 105 dias de ar 

mazenamento em sacos plésticos. 

Percentagem de 
Tratamento Tratamento 

germinag5o 

índice de 

vigor 

(S.P.-1/2C.-T.A.) 55,12 a (SP.-1/2C.-T.A.) 1,39 a 

(S.P.-1/2C.-10°C) 28,04 b (S.P.-1/2C.-10°C) 0,45 b 

(S.P.-T.C. -10°C) 23,23 b (S.P.-T.C. -TA) 0,28 b 

(S.P.-T.C. -T.A.) 22,45 b (S.P.-T.C. -10°C) 0,21 b 

Dues  médias no seguidas pela mesma letra diferem significati-

vamente ao nível de 1% de probabilidade pelo teste Tukey. 



52.  

Quadro 23 - Analise da vari5ncia para percentagem de germinasao 

e índice de vigor de sementes de seringueira, apOs 

120 dias de armazenamento em sacos pi5sticos. 

Percentagem de índice de 

Fontes de variaç5o germinasao vigor  

GL (QM) (QM)  

Blocos 3 16,14 n.s. 0,01 n.s. 

Tratamentos 3 861,10 ** 1,27 ** 

Resíduo 9 52,22 0,09 

Total 15 

(n.s.) = No significativo ao nível de 1% de probabilidade 

** ) = Significativo ao nivel de 1% de probabilidade  

CV 
(% de germinagao) 

= 22,55% 

CV(indice de vigor) 50'3"  

Quadro 24 - Germinas5o (valores transformados) e índice de vi-

gor de sementes de seringueira, ap6s 120 dias de ar 

mazenamento em sacos pl5sticos. 

  

Percentagem de 

 

índice de 

vigor 

   

 

Tratamento 
germinag5o 

Tratamento 

   

     

(S.P.-1/2C.-T.A.) 

(S.P.-T.C. -T.A.) 

(S.P.-1/2C.-10°C) 

(S.P.-T.C. -10°C) 

52,18 a (S.P.-1/2C.-T.A.) 1,38 a 

33,61 a b (S.P.-T.C. -T.A.) 0,64 a b 

22,40 b (S.P.-1/2C.-10°C) 0,19 b 

20,00 b (S.P.-T.C. -10°C) 0,17 b  

 

Duas médias ri5o seguidas pela mesma letra diferem estatistica-

mente ao nível de 1% de probabilidade pelo teste Tukey. 



53.  

Quadro 25 - Anelise da variA.ncia para percentagem de germinag5o 

e índice de vigor de sementes de seringueira, apOs 

135 dias de armazenamento em sacos plesticos. 

  

Percentagem  de índice  de 

germinag-eo vigor  

(QM) (QM)  

Fontes de varia0o  

 

 

GL  

Blocos 3 33,74 n.s. 0,017 n.s. 

Tratamentos 3 1.184,59 ** 1,14 ** 

Resíduo ,8 11,47 0,015 

Total 14 

(n.s.) = No significativo ao nível de 1% de probabilidade 

( ** ) = Significativo ao nível de 1% de probabilidade  

CV . 10,42% 
(% de germina00) 

CV g = 21,18% 
(Inclice de vigor)  

Quadro 26 - Germina0o (valores transformados) e índice de vi-

gor de sementes de seringueira, ap6s 135 dias de ar 

mazenamento em sacos p15sticos. 

 

Percentagem de 

germina0o 

 

índice de 

vigor 
Tratamento Tratamento 

 

(S.P.-1/2C.-T.A.) 53,20 a (S.P.-102C.-T.A.) 1,24 a 

(S.P.-T.C. -T.A.) 36,74 b (S.P.-T.C. -T.A.) 0,76 b 

(S.P.-1/2C.-10°C) 20,39 c (S.P.-1/2C.-10°C) 0,16 c 

(S.P.-T.C. -10°C) 15,21 c (S.P.-T.C. -10°C) 0,11 c  

Duas medias n-a:c1 seguidas pela mesma letra diferem significati-

vamente ao nível de 1% de probabilidade pelo teste Tukey. 



Quadro 

 

- :e-:er:a:i-5 :e gerwina- 

  

Fi---:es 

: es = = 7.5  

      

Tndice de 

vigor 

    

Percentace7 de 

germinag5o  

 

Fontes :e 

    

 

- 
Y - 

  

    

      

GL (QM) (QM)  

     

11,66 n.s. 

194,44 ** 

24,85 

0,007 n.s. 

0,14 n.s. 

0,027 

Blocos 

Tratamentos 

Resíduo 

 

3 

  

    

 

3 

 

    

 

9 

  

     

Total 15 

(n.s.) = No significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

( ** ) = Significativo ao nível de 1% de probabilidade  

CV = 25,09% 
(% de germinag5o) 

, CV = 57,14% 
(indice de vigor)  

Quadro 28 - Germinag5o (valores transformados) e Tndice de vi-

gor de sementes de seringueira,  apes  150 dias de ar 

mazenamento em sacos pl5sticos. 

Tratamento 
Percentagem de 

germina95o 
Tratamento 

índice de 

vigor 

(S.P.-1/2C.-T.A.) 28,60 a (S.P.-1/2C.-T.A.) 0,53 

(S.P.-1/2C.-10°C) 19,92 a b (S.P.-T.C. -TA) 0,27 

(S.P.-T.C. -T.A.) 19,39 a b (S.P.-1/2C.-10°C) 0,23 

(S.P.-T.C. -10°C), 11,54 b (SP.-T.C. -10°C) 0,08 

Dues  medias no seguidas pela mesma letra diferem significati-

vamente ao nível de 1% de probabilidade pelo teste Tukey. 
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