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RESUMO 

Neste trabalho, foram avaliados os efeitos de tres densidades de plantas (10, 

15 e 20 plantas/metro) e de dois metodos de secagem (campo e terreiro), na 

produgao por area e por planta, de sementes do cultivar ramificada e deiscente 

do gergelim, lAC-China, bern como na qualidade, pelos testes de pureza 

ffsica, peso de mil sementes, grau de umidade, germinagao e vigor (primeira 

contagem), logo ap6s a secagem e a cada mes durante oito meses de 

armazenamento. A colheita foi realizada no infcio da deiscencia dos frutos e 

depois foi feita a secagem. Em seguida o material foi batido para degrana e 

peneirado para separar as sementes das impurezas remanescentes. As 

sementes foram embaladas em sacos de papel "kraft" e armazenadas nao 

controladas de ambiente, em Campinas-SP. 0 delineamento experimental foi o 

de blocos casualizados, em esquema fatorial, com parcelas subdivididas no 

tempo e com quatro repetir;:oes. A comparagao de medias foi realizada pelo 

teste de Tukey a 5% e por regressao polinomial (somente para a produgao). 

Os resultados permitiram concluir que a densidade de 20 plantas por metro 

linear resultou em maier produr;:ao de sementes por hectare, enquanto que a 

densidade de 10 plantas por metro linear em maier produgao por planta. As 

sementes secadas no terreiro exibiram pureza ffsica superior a daquelas secas 

xi 



no campo. As sementes produzidas nas tres densidades de plantas nao 

apresentaram diferen9<3s significativas quanta ao peso de mil sementes. As 

porcentagens de germinagao nao apresentaram diferen9as significativas entre 

si nas tres densidades de plantas, porem a germinagao das sementes secadas 

no terreiro foi estatisticamente superior a das secas no campo. 0 indice de 

infecgao foi maier nas sementes secadas no campo e diminuiu para os dais 

metodos de secagem, com o transcorrer do armazenamento. A qualidade 

fisiol6gica das sementes nao foi afetada significativamente durante oito meses 

de armazenamento, que e um periodo comum entre a colheita e o proximo 

plantio. 

xii 
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1-INTRODUCAO 

0 gergelim (Sesamum indicum L.) pertence a familia 

Pedaliaceae, e uma planta cultivada tanto em pafses tropicais como 

subtropicais, basicamente por pequenos agricultores e em consorciayao com 

outras culturas. No Brasil e vulgarmente denominado de gergelim ou gingelim. 

Na alimentayao humana e utilizado como fonte de oleo, consume 

"In natura", confeitaria e culinaria domestica. A torta de gergelim, obtida apos a 

extrayao do oleo e usada na alimentayao animal, pois contem de 30 a 50% de 

protefna. A semente possue em media 19% de proteina e 50% de oleo, destes 

48% sao acido glaxo oleico e 42% acido glaxo linoleico. Por ser uma planta 

tolerante a periodos secos, e muito usada em plantios secundarios, apos a 

retirada da cultura principal, nos meses de janeiro a fevereiro. Com isto, a 

cultura do gergelim torna-se uma importante fonte de renda para as atuais 

condic;:oes da agricultura paulista. 

Devido a deficiencia de trabalhos de pesquisa na area de 

sementes de gergelim e por ser esta cultura atualmente cultivada por 

agricultores de baixa tecnologia, desenvolveu-se a presente pesquisa com o 

objetivo de estudar a melhor densidade de plantas para o cv. lAC-CHINA, urn 

metodo viavel de secagem e seus efeitos sobre a qualidade fisiologica das 



2 

sementes, acondicionadas em sacos de papel "kraft" e conservadas em 

condigoes nao controladas de ambiente, em Campinas-SP, durante oito 

meses. 



2 - REVISAO BIBLIOGRAFICA 

OLIVE & CANO (1954) conduziram um experimento com 

gergelim, cultivares Venezuela 51, Venezuela 52 e Criolla, durante dois anos, 

testando tres espac;:amentos entre linhas (30, 60 e 90cm), tres espagamentos 

entre plantas (10, 20 e 30cm) e tres quantidades de sementes por cova (1, 2 e 

3 sementes). 0 menor espagamento entre linhas (30cm) proporcionou a maior 

produgao media; no entanto houveram diferengas significativas entre os 

cultivares testados, sendo a maior produgao no primeiro ano para o cultivar 

Venezuela 52 e no segundo para o cultivar Venezuela 51, sendo que o cultivar 

Criolla foi o menos produtivo, nos dois anos. Os espagamentos entre plantas e 

a quantidade de sementes por covas apresentaram produyees similares. 

Em ensaios realizados em 1954 e 1955 por MAZZANI & COBO 

(1956) com gergelim, cultivares ramificados lnamar e Morada, foram testados 

os espac;:amentos das plantas entre linhas (0,50; 0,70 e 0,90m) e nas linhas 

(0, 1 0; 0,20 e 0,30m) e suas interagoes. Foram analisadas a produyao, a altura 

das plantas, a altura da inser<;ao da primeira capsula, o numero de ramos, a 

porcentagem de 61eo e o peso de mil sementes. Nao houveram diferenc;:as 

significativas, para os dois cultivares, nos dois anos, para todas as variaveis 

estudadas, com exceyao do numero de ramos, que aumentou com o aumento 
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das distancias entre plantas e da produgao. 0 cultivar Morada, no primeiro e 

segundo ano, apresentou as maiores produ¢es (1769 e 1420 kg/ha), que 

estatisticamente sao diferentes no espayamento das plantas na linha de 

0,1 Om. Para o cultivar lnamar, houveram diferenyas estatisticas no 

espayamento entre linhas de 0,50m, tendo atingido no primeiro e segundo ano 

as maiores produ96es (1317 e 1004kg/ha). 

MAZZANI & COBO (1958) estudaram o cultivar Aceitera, nao 

ramificado, de gergelim. Utilizaram os espayamentos entre linhas de 0,30; 0,50 

e 0,70m e na linha de 0,05; 0,10 e 0,20m, e verificaram atraves de dois 

ensaios (epocas diferentes de plantio), que a produ9ao no espayamento de 

0,30m entre linhas e 0,05m entre plantas na linha, foi de 476 e 579kg/ha e a 

altura de insergao da primeira capsula de 70,3 e 52,03cm, no primeiro e 

segundo ensaio, respectivamente. No espayamento de 0,70m entre linhas e 

0,20m entre plantas a produ9ao foi de 292 e 442 kg/ha e a altura de insergao 

da primeira capsula foi de 46,13 e 32,84cm, respectivamente no primeiro e 

segundo ensaio. A altura total das plantas nao sofreu influencia dos diferentes 

espayamentos. Esses autores, baseados nestes resultados, recomendaram 

semear os cultivares nao ramificados a uma distancia minima entre linhas, 

compatfvel com as praticas de cultivo e deixar de 1 0 a 20 plantas por metro 

linear. 

MAZZANI & ALLIEVI (1967), citados por NAKAGAWA (1972), 

estudaram o comportamento de dois cultivares de gergelim em oito diferentes 

densidades de semeadura, ou seja, variando a quantidade de sementes de 

0,92kg/ha a 7,32kg/ha e de 0,77kg/ha e 6,55kg/ha, respectivamente. Nestas 
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condigoes, obtiveram para os dais cultivares aumentos de 201% e 61% de 

rendimento; entretanto com o aumento da densidade, a produgao par planta 

diminuiu de 2,87 para 1 ,85g e de 4,13 para 1 ,68g, respectivamente. 

NAKAGAWA (1972) testou gergelim, cultivares Venezuela 51 e 

Morada, em espagamentos entre plantas de 0,1 0; 0,20 e 0,30m e entre linhas 

de 0,50; 0,70 e 0,90m. 0 cultivar Venezuela 51 foi influenciado na produgao 

par hectare pelos espagamentos entre plantas, verificando-se produ¢es de 

1070,35; 950,71 e 752,68kg/ha nas tres densidades; respectivamente, estes 

resultados foram superiores ao cultivar Morada, que apresentou 397,0; 504,36 

e 485,92kg/ha, respectivamente. A produgao de sementes par planta foi de 

14,54 e 13,35g, para Venezuela 51 e Morada, respectivamente, nos 

espagamentos maiores, tanto nas linhas como entre linhas. 

APONTE & LANDAETA (1972) estudaram o efeito da secagem 

artificial e natural do gergelim, cultivar Aceitera, e avaliaram o efeito sabre a 

qualidade das sementes em condigoes de laboratorio, como o grau de 

umidade, a germinagao, o conteudo de oleo, a acidez, o comprimento das 

rafzes, a porcentagem de capsulas abertas e a emergencia das piEmtulas em 

areia. A colheita ocorreu, com a remogao manual das capsulas, aos 77 e 90 

dias da semeadura. A secagem foi realizada em um secador experimental, com 

temperatura entre 41-42°C, em perfodos de 12, 24, 36 e 48 horas, tendo como 

testemunha a secagem natural ao sol. A secagem artificial nas condi¢es do 

experimento, nao afetou a germinagao, o crescimento radicular e o conteudo 

de oleo, no entanto, houveram diferengas significativas na porcentagem de 

acidez e na emergencia das plfmtulas em areia. Os resultados do ensaio, 
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tambem sugerem que utilizando a secagem artificial, pode-se antecipar em 

duas semanas, a epoca de colheita do gergelim, sem causar deterioragaes no 

produto final. 

EL NADI & LAZIM (1974) estudaram os efeitos da semeadura em 

duas epocas (precoce e normal) com irriga98o, no gergelim, cultivares Wad El 

Nail, Fung White, Cheparaida e Abu Zabad. No plantio precoce, utilizaram a 

densidade de 78.600 plantas/ha; enquanto que na epoca normal testaram tres 

densidades (142.800, 190.500 e 238.000 plantas/ha), com apenas os tres 

ultimos cultivares. No plantio precoce, o cultivar Cheparaida apresentou a 

maior produgao de sementes (150,0kg/ha) eo maior numero de capsulas por 

planta (124); a manor produ98o foi obtida com o cultivar Abu Zabad 

(71 ,4kg/ha); o manor numero de capsulas por planta (26,5) e o manor peso de 

mil sementes foram obtidos com o cultivar Cheparaida (2, 1 g) e o maior peso 

de mil sementes com o cultivar Fung White (2,9g). No plantio em epoca 

normal, o cultivar Fung White apresentou a maior produ98o (425,0 kg/ha) na 

maior densidade populacional e o maior peso de mil sementes (2,9g); 

enquanto o cultivar Cheparaida apresentou o manor peso de mil sementes 

(2, 1 g). 

DELGADO & YERMANOS (1975) estudaram o comportamento do 

gergelim, cultivar Baco, em cinco espayamentos entre plantas (2,5; 7,5; 15,0; 

22,5 e 30,0cm). As diferentes densidades populacionais proporcionaram 

diferenyas significativas na altura das plantas, na altura da inser98o da 

primeira capsula, no numero de ramos primaries, no comprimento das 

capsulas, no peso de cern sementes, no numero de sementes maduras e 
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imaturas por capsula, no numero de capsulas por planta, na produgao de 

sementes por planta, no numero de capsulas por metro quadrado e na 

produgao de sementes por hectare. As maiores densidades populacionais (2,5 

e 7,5cm} apresentaram as maiores produc;:oes de sementes por hectare (1307 

e 1453 kg/ha) e as menores produc;:oes de sementes por planta (1,961 e 

6,540g}. 

LAGO et at. (1979) determinaram a cada tres meses, as 

porcentagens de germinagao de sementes de gergelim, dos cultivares 

Venezuela 51 e Morada, colhidas em tres partes (extremidade, meio e base) 

das hastes, quando os frutos inferiores estavam em infcio de deiscencia. As 

semente foram secadas a 35°C por doze dias, embaladas em sacos de papel e 

armazenadas em condic;:oes nao controladas de ambients nao controlado na 

regiao de Campinas (SP}, por um perfodo de 24 meses. As sementes colhidas 

em diferentes partes das hastes nao tiveram influencia sabre a germinagao, 

que permaneceu acima de 80%, ap6s dais anos de armazenamento; o cultivar 

Venezuela 51 apresentou valores de germinagao um pouco mais altos do que 

os do cultivar Morada, com diferenc;:as significativas em alguns perlodos. 

MONDAL et a/. (1981) estudaram as variac;:oes no grau de 

umidade das sementes , infecgao por fungos e germinagao de gergelim, 

cultivares Reddish-brown e Reddish-black e de outras especies, que foram 

armazenados durante um ano. No gergelim, o grau de umidade das sementes 

foi maximo para os dais cultivares durante o mes chuvoso, seguido por um 

decrescimo gradual no decorrer do armazenamento. A infecgao por fungos de 

armazenamento foi maier durante o mes chuvoso. Uma queda gradual na 
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quantidade de fungos de campo, com um aumento simultaneo na quantidade 

de fungos de armazenamento, foi acompanhada por uma redu<;So na 

porcentagem de germina<;ao das sementes, no decorrer do armazenamento. A 

germina<;ao para os cultivares foi baixa logo ap6s a colheita (7%), atingiu o 

valor maximo (70%) no sexto mes e decaiu (25%) ate o final do periodo de 

armazenamento. A baixa germina<;ao dos dois cultivares de gergelim, ap6s os 

primeiros meses da colheita, foi atribuida a dormencia das sementes. 

NANDI eta/. (1982) utilizaram sementes de gergelim, cultivares 

Reddish-brown e Reddish-black e de outras especies, que foram armazenados 

em ambiente com 80 e 90% de umidade relativa do ar, combinadas com as 

temperaturas de 20 e 30°C. As sementes de gergelim foram amostradas ap6s 

a colheita, ao 6° e 12° mes de armazenamento. 0 efeito da umidade relativa do 

ar e da temperatura no grau de umidade das sementes, na germina<;ao e na 

infec<;ao por fungos foram estudados em intervalos de 21, 42, 63 e 84 dias. Em 

todos os casos, o grau de umidade da semente e a infec<;Bo por fungos foram 

maiores quando o armazenamento foi a 90% de umidade relativa do ar e a 

20"C, do que nos outros ambientes. Um decrescimo gradual na infecgao por 

fungos de campo, com concomitante aumento dos fungos de armazenamento, 

foi acompanhado por uma redu<;So na germina<;ao das sementes, durante o 

periodo de armazenamento. As menores porcentagens de germina<;ao foram 

observadas no ambiente com 90% de umidade relativa do ar e 30"C. 

NARAYANAN & NARAYAN (1987) estudaram o gergelim, 

cultivares Paten-64, Madhavi, Gowri, NP-6, T-12 e TMV-3, com diferentes 

periodos de matura<;ao, em tres estagaes do ano (p6s esta<;ao chuvosa, 
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estac;:ao chuvosa e verao) e tres densidades (16, 33 e 66 plantas/m
2
). 

Concluiram que os cultivares NP-6, T-12 e TMV-3 requerem 66 plantas/m
2

, os 

cultivares Gowri e Madhavi requerem 33 plantas/m
2 

para produc;:ao a maxima; 

por outro lado, o cultivar nao ramificado Patan-64 nao respondeu as 

densidades testadas. A variac;:8o na produc;:8o de sementes nao seguiu a 

tendencia no numero de capsulas/m•. A densidade de plantas nao teve 

influencia no numero de sementes por capsulas e no tamanho das sementes, 

porem a maior densidade populacional diminuiu o tamanho das capsulas. As 

maiores produc;:oes foram obtidas durante a estac;:8o de verao, para todas os 

cultivares. 

HASANAH et at. (1989) armazenaram sementes de gergelim, 

cultivar Glauca II, em ambientes com 79, 80, 81, 82 e 91% de umidade relativa 

do ar, com temperatura de 30°C, durante 24 semanas. Os resultados 

indicaram que sementes desta cultivar nao germinam ap6s 12 semanas de 

armazenamento, em ambiente com 91% de umidade relativa do ar, enquanto 

nas outras condic;:oes testadas, as sementes apresentaram germinac;:ao 

superior a 84%, ap6s cinco meses de armazenamento. 

KUMAR! et a!. (1989) estudaram a secagem de sementes de 

gergelim, durante sete dias, sob insolac;:8o direta por seis horas (de 10 as 16 

horas); amostras di<irias, retiradas no final do dia, foram armazenadas em 

containers a prova de penetrac;:ao de vapor d'agua, durante urn ano. 0 grau de 

umidade das sementes decresceu durante os primeiros tres dias de secagem 

ao sol e dai em diante alcanc;:ou urn nivel constante. A germinac;:8o das 

sementes foi maior que 90% ate os nove meses de armazenamento, em todos 
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as amostras testadas; ap6s nove meses, diminuiu nas sementes secadas 

apenas no primeiro e segundo dia, mas permaneceu alta, acima de 90%, nas 

sementes secas nos demais dias. 

CHARJAN & TARAR (1991) armazenaram sementes de gergelim, 

cultivares Phule Til n°1 e Punjab Til n°1, por 18 meses, com 5% de umidade, 

em sacos de juta, tecido e polietileno, em condi¢es naturais de ambiente, que 

variaram de 10,6 a 43,4°C e 35,8 a 87,3% de umidade relativa do ar. Ap6s 

avaliac;oes trimestrais, concluiram que as sementes dos dois cultivares 

armazenadas em sacos de polietileno apresentaram menores varia¢es no 

grau de umidade (medias de 5,1% para os dois cultivares), quando 

comparadas com as dos sacos de juta (medias de 5,8% e 5,9%) e dos sacos 

de tecido (medias de 5,9% e 6,0%). As medias de germinat;ao das sementes 

acondicionadas em sacos de polietileno tambem foram superiores (89,2 e 

82,6%) a aquelas armazenadas em sacos de juta (78,1 e 71,3%) e de tecidos 

(83, 1 e 71 ,5%), respectivamente para os cultivares Phule Til n°1 e Punjab Til 

n°1. 0 vigor ap6s o armazenamento, avaliado pelo comprimento de raizes e 

parte aerea das plantu!as, tambem foi superior nas sementes acondicionadas 

em sacos de polietileno (9,0 e 6,4cm), em relat;ao as do sacos de juta (5, 1 e 

4,2cm) e de tecido (6,2 e 4,8cm), respectivamente. 

AVILA eta/. (1992) avaliaram o efeito da distancia entre linhas 

(0,50; 0,60; 0,70 e 0,80m) para o gergelim, cultivares Turen, Arawaca, Maporal 

e Aceitera, durante os anos agricolas de 1986/87 e 1988/89. As variaveis 

estudadas foram: altura das plantas, altura da insert;ao da primeira capsula, 

numero de plantas colhidas/m2
, comprimento produtivo da planta (altura da 
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planta menos a altura da insergao da primeira capsula), numero de capsulas 

por planta, produgao por planta e produgao por hectare. 0 efeito dos cultivares 

foi responsavel pelas diferenyas estatisticas detectadas em todas as variaveis 

estudadas, comportamento que depende das condi<;:oes agroclimaticas do ano 

de plantio. Somente as variaveis numero de plantas colhidas por metro 

quadrado e o rendimento mostraram diferenyas estatfsticas causadas pelo 

efeito da distancia entre linhas, observando-se os maiores valores, em ambos 

os casos, para o menor (0,50m) espayamento entre linhas. 



3- MATERIAL E METODOS 

3.1 - Sementes 

Foram utilizadas sementes de gergelim, lAC-China, obtidas na 

Seyao de Oleaginosas do lnstituto Agronomico de Campinas (lAC) - SP. A 

planta ramificada apresenta um ciclo medio de 125 a 135 dias, altura de 1 , 5 a 

2,0m, frutos deiscentes e sementes com um teor medio de oleo de 49% (SAVY 

FILHO eta/., 1987). 

3.2 - Local do experimento 

0 experimento foi instalado no sftio Palmeiral localizado no km 

181 da rodovia SP-340, municipio de Mogi Guagu - SP (Lat. 22°16'135" S, 

Long. 46°57'061"W). 0 solo e um latossolo vermelho-amarelo distr6fico e o 

relevo e suavemente ondulado, apresentando uma declividade media de 5%. 



13 

3.3- Clima 

A regiao possui urn clima, segundo a classifica9flo de Koppen, 

Cwa, subtropical, relativamente seco no inverno e chuvoso no verao 

(CRITCHFIELD, 1974); apresenta, segundo a prefeitura municipal de Magi 

Gua9U, precipita9flo media anual ao redor de 1300mm, temperatura media 

anual em torno de 20°C. 

3.4 - Corret;ao do solo 

A area foi analisada para caracteriza9ao de sua fertilidade 

(Tabela 1) no Laborat6rio de Fertilidade do Solo da Funda9flo Pinhalense de 

Ensino e, em fun9flo das necessidades, foi feita a calagem e aduba9flo 

seguindo-se as recomenda9oes de SAVY FILHO eta/. (1987). 

Tabela 1- Resultados da analise qufmica do solo da area experimental, na 

profundidade de 0-20 em. 

p MO pH K Ca Mg H+AI SB T v 
resina 

ug/ml % (CaCI 0,01 M) meq/100ml % 

6 2,1 4,6 0,08 0,8 0,5 4,22 1,38 5,58 25 
P • F6sforo MO - Materia org8nica K- Pot8ssio ca- Calcio Mg • Magnesia H - Hidrogenio AI - Aluminio 
SB - Soma de bases T = Capacidade de troca de cations V - Satura9ao por bases 
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3.5 - Semeadura 

Cada parcela tinha 4m de largura por 12m de comprimento, 

totalizando 48m2 de area. 0 espac;amento entre linhas foi de 0,80m, segundo 

recomenda<;ao de SAVY FILHO', para cada densidade de plantas testada. 

Cada parcela foi constitufda por quatro linhas de 12m, desprezando-se as 

bordaduras, obtendo-se assim uma area uti I de duas linhas de 11m. 

A semeadura manual foi realizada no dia 14/01/96, na 

profundidade de 2-3cm (SAVY FILHO et a/.,1987). Ap6s emergencia das 

plantulas foram realizados desbastes, para obter as densidades de 10, 15 e 

20 plantas por metro linear. 

3.6 - Tratos culturais 

Foram realizadas irriga<;oes na area experimental (por aspersao), 

com frequencia de dais dias e uma hera de dura<;ao, visando assegurar a 

emergencia das plantulas. 0 centrale de ervas daninhas foi realizado, 

manualmente, quando necessaria. 

3.7- Colheita e secagem 

A colheita foi realizada, cortando-se as plantas, no infcio da 

deiscencia das capsulas inferiores das hastes, aos 119 dias da semeadura. 

1 
SAVY FILHO~ A. {Institute Agron6mico de Campinas). SugestOo do pesquisador. 
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Metade da parcela (ao acaso) foi secada no campo, apoiando-se as hastes 

verticalmente em varais de arame, sobre Ionas de polietileno; e a outra metade 

foi secada em terreiro, com as hastes apoiadas horizontalmente sobre telas de 

nailon. A secagem durou 25 dias e as condi96es ambientais, neste periodo, 

foram monitoradas por urn termohigr6grafo. 

3.8 - Beneficiamento e pesagem 

Ap6s secagem, foi realizada a batedura dos feixes para degrana, 

seguido por uma desfolha com peneira de malha numero 2,616mm e urn 

peneiramento com malha numero 1 ,448mm. As sementes que passaram pelo 

processo de desfolha e ficaram sobre a peneira foram passadas por urn 

assoprador "South Dakota", com abertura de 95,1%. Em seguida foi realizada 

a pesagem das parcelas, para determinar a produc;ao por hectare e por 

planta. 

3.9 - Armazenamento 

Ap6s a secagem, as sementes foram acondicionadas em sacos 

de papel "kraft" e armazenadas em condi96es de ambiente natural, durante 

oito meses, no armazem do Centro de Produc;ao de Material Propagative da 

Esta9ao Experimental do Institute Agronomico, em Campinas, Sao Paulo. As 

condi96es ambientais, durante o periodo de armazenamento, foram 

monitoradas atraves de urn termohigr6grafo. 
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3.1 0 - Analise das sementes 

As sementes foram analisadas no Laborat6rio do Centro de 

Produgao de Material Propagative da Estagao Experimental do lnstituto 

Agronomico, depois da secagem(mes zero do armazenamento) e a cada mes, 

durante os oito meses de armazenamento. Foram realizadas as seguintes 

determinag6es: pureza, peso de mil sementes, determinagao do grau de 

umidade, germinagao e vigor. 

3.10.1- Analise de pureza 

Foi realizada em uma amostra de trabalho de 8g, de acordo com 

as Regras para Analise de Sementes- RAS (BRASIL, 1992) e foi feita apenas 

ap6s a secagem (no mes zero do armazenamento). 

3.10.2- Peso de mil sementes 

Foi realizado com oito subamostras de 100 sementes, de acordo 

com BRASIL (1992) e foi feito apenas ap6s a secagem (no mes zero do 

armazenamento ). 

3.10.3- Determina.,iio do grau de umidade 
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Foi determinado em duas subamostras de 5g, pelo Metodo da 

Estufa a Baixa Temperatura, 103 ± 2°C, durante 17 ± 1 hora (BRASIL, 1992). 

3.10.4- Teste de germina~tao 

Foi realizado com quatro subamostras de 50 sementes por 

repeti9ao e por tratamento, em caixas gerbox sobre papel mata-borrao, na 

temperatura alternada de 20-30°C e as contagens foram realizadas no 3° e 6° 

dia ap6s a semeadura, conforme BRASIL (1992). 

3.10.5- Teste de vigor (primeira contagem) 

Foi realizado concomitantemente com o teste de germina98o e a 

contagem foi feita no 3° dia ap6s a semeadura, conforme BRASIL (1992). 

3.11 - Delineamento experimental 

0 delineamento foi o de blocos ao acaso, composto de um 

fatorial 3x2x9 (tres densidades combinadas a dois metodos de secagem e oito 

meses de armazenamento), com parcela subdividida no tempo e com quatro 

repeti¢es. Foi realizado o teste de Tukey a 5% de probabilidade e a 

regressao polinomial (somente para a produ98o); os dados em porcentagem 

foram transformados em arcsen ,{ %/1 00 e os dados originais foram usados 

nas tabelas e figuras. 



3.12 - Analise de variclncia 

3.12.1 - Variaveis estudadas apenas no mes zero do armazenamento 

Causas da varia9Bo Graus de liberdade 

BloC:()S {8) 
Densidades (D) 

Resfduo (D) 

Parcel as 
Secagem (S) 
DxS 
Resfduo (S) 

Sub-parcelas 

3 

2 
6 

11 
1 
2 
9 

23 

3.12.2- Variaveis estudadas durante o periodo de armazenamento 

Causas da varia9Bo Graus de liberdade 

Blocos (B) 
Densidades (D) 
Resfduo (D) 

Parcel as 
Secagem (S) 
DxS 
Resfduo (S) 

Sub-parcel as 
Perfodo (P) 
DxP 
SxP 
DxSxP 
Resfduo (P) 

Sub-subparcelas 

3 

2 

6 

11 
1 

2 
9 

23 
8 

16 

8 
16 

159 

215 

18 



4- RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1 - Produ~Ao de sementes por planta e por hectare 

0 coeficiente de varia~o da variavel produ~o de sementes de 

gergelim por hectare foi de 5,66% e 11,44% para as densidades e secagem, 

para a variavel produyao por planta foi de 5,79% e 11,71% para densidades e 

secagem, respectivamente. 

Nas Tabelas 2 e 3 encontram-se as medias dos resultados das 

produgoes por hectare e das produgoes por planta, respectivamente. As 

produgoes obtidas nas densidades de 20 (619,09kg/ha) e 15 (600,34kg/ha) 

plantas/m foram estatisticamente iguais entre si, mas superiores a de 10 

plantas/m, que apresentou 508,92kg/ha (Tabela 2). Com o aumento da 

densidade de plantas observou-se um aumento na produyao (Figura 1 ). 

Comportamentos similares foram obtidos por EL NADI & LAZIM (1974), onde 

as maiores densidades populacionais apresentaram as maiores produgoes. 

Nao houve diferenga estatistica na produyao media entre 

secagem no campo e no terreiro, por hectare e por planta, indicando nao ter 

havido perdas significativas durante estes processes (Tabela 2). Porem, as 

medias de secagem no campo foram numericamente menores do que as do 

terreiro; estas diferengas se devem a perdas ocasionadas por ataque de 
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roedores, insetos, passaros e correntes de vente. Os baixos rendimentos 

alcangados, provavelmente, deveram-se a fatores climaticos. 

Tabela 2. Produ¢es medias par area (kg/ha) das sementes de gergelim, lAC

China, obtidas nas tres densidades de plantas e ap6s secagem. 

Magi Gua<;u, SP, 1996. 

Produy8o par area (kg/ha} 

N° plantas/m linear Secagem no campo Secagem no terreiro Media 

10 497,76b 520,07b 508,92b 

15 585,76a 614,91a 600,34ab 

20 589,75a 648,43a 619,09a 

Media 557,76 594,47 
Medias seguidas por diferentes letras , nas colunas, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

Tabela 3. Produ¢es medias par planta (g) das sementes de gergelim, lAC

China, obtidas nas tres densidades de plantas e ap6s secagem. 
Magi Gua<;u, SP, 1996. 

Produy8o par planta (9l 

N° plantas/m linear Secagem no campo Secagem no terreiro Media 

10 3.98a 4.16a 4.07a 

15 3.12b 3.28b 3.20b 

20 2.36c 2.59c 2.48c 

Media 3.16 3.34 
Medias seguidas por diferentes letras, nas colunas, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 
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As produc;oes obtidas por planta (Tabela 3) seguiram tendencia 

inversa a daquelas por area (Figura 1 ), verificando-se uma diminuic;ao na 

produc;8o com o aumento na densidade. A produc;8o obtida com 1 0 plantas/m 

(4,07g/planta) foi superior a de 15 plantas/m (3,20g/planta) e que por sua vez 

foi superior a de 20 plantas/m (2,48g/planta). Menores densidades 

proporcionaram maier espac;o para o crescimento e a ramificac;ao das plantas, 

evidenciando que o efeito do espac;amento sobre a produc;8o de sementes de 

gergelim depends da habilidade que a variedade tern em ramificar-se e que as 

maiores produc;oes por area e as menores produc;oes por planta foram obtidas 

nas maiores densidades populacionais, tendencia similar foi obtido por 

DELGADO & YERMANOS (1975), como cultivar Baco. 

650 T 

.,. 600 t 

~ 
550 + 

' 

~ 

y = 5,642316- 0,1594978x 

R2=0,9973 I :·5 

-a-Prod. (area) t 3,5: 

-6-Prod. (planta) I ~ 

8. 500 + 
I 

T3 ~ 
y=410,829385+11,0173744x I ~ 
R2 = ,08738 f 2,5 .EJ 

I l ~ 450 + ~ 

I I 2 

400 +-----·~~~~~--+~~~~~~~--+~~~~~~-----+ 1,5 

10 15 20 
N• plantas/m linear 

FIG. 1 - Produc;oes medias por area (kg/ha) e por planta (g) das sementes 
de gergelim, lAC-China. Mogi Guac;u, SP, 1996. 
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4.2 - Pureza fisica 

0 coeficiente de variayao para a variavel pureza ffsica das 

sementes de gergelim foi de 1 ,27% e 1,10% para densidades e secagem, 

respectivamente. 

Na Tabela 4 encontram-se as porcentagens medias da pureza 

ffsica obtidas nas tres densidades de plantas e ap6s secagem, no mes zero 

do armazenamento. A pureza ffsica nao apresentou diferenga significativa 

com a variagao da densidade de plantas, porem a secagem no terreiro 

proporcionou 99,4% de pureza, valor estatisticamente superior (98,5%) ao da 

secagem no campo. Apesar dos valores serem pr6ximos entre si, estes 

resultados indicam que as sementes secas no campo necessitam de uma 

limpeza mais aprimorada para igualar-se aquelas submetidas a secagem no 

terreiro, talvez devido ao fato de que ficaram expostas a impurezas trazidas 

pelo vente e respingos de chuva. 

Tabela 4 - Porcentagens medias de pureza ffsica das sementes de gergelim, 
lAC-China, ap6s secagem. Magi Guagu, SP, 1996. 

Pureza ffsica (%} 

N° etantas/m linear Secagem no terreiro Secagem no cameo Media 

10 99.4A 98.38 98.9 

15 99.3A 99.0A 99.2 

20 99.5A 98.18 98.9 

Media 99.4A 98.58 
Medias seguidas de diferentes letras, nas linhas, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 
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4.3- Peso de mil sementes 

0 coeficiente de variayao para a variavel peso de mil sementes 

de gergelim foi de 1 ,46% e 3,67% para densidades e secagem, 

rE')~pectivamente. 

Os pesos de mil sementes, determinados ap6s secagem, no mes 

zero do armazenamento, apresentaram valores muito pr6ximos entre si, para 

as sementes produzidas nas tres densidades de plantas (Tabela 5). Nao 

houveram diferenyas significativas entre pesos de mil sementes, produzidas 

nas tres densidades de plantas e ap6s secagem, apesar da produyao variar 

com a densidade de plantas por metro. Dados similares foram obtidos por EL 

NADI & LAZIM (1974), com tres cultivares de gergelim em tres densidades 

populacionais. Os autores conclulram que nao houveram diferenyas 

significativas no peso de mil sementes, com a variagao da densidade 

populacional, dentro de cada cultivar, porem houveram diferenyas 

significativas entre os cultivares. MAZZANI & COBO (1956) variaram os 

espagamentos entre linhas e entre plantas dos cultivares Morada e lnamar de 

gergelim, e verificaram que o cultivar Morada mostrou uma ligeira tendencia de 

aumento do peso de mil sementes, com maiores distfmcias entre plantas, 

enquanto no cultivar lnamar nao houve influencia das distancias no peso de 

mil sementes. 
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Tabela 5 - Peso de mil sementes (g) das sementes de gergelim, lAC-China, 

ap6s secagem, Mogi Gua9u, SP, 1996. 

Peso de mil sementes (g} 

N° plantas/m linear Secagem no campo Secagem no terreiro Media 

10 2.59 2.60 2.60 

15 2.62 2.59 2.61 

20 2.70 2.63 2.67 

Media 2.64 2.61 

4.4 - Grau de umidade 

0 coeficiente de variagao para a variavel grau de umidade das 

sementes de gergelim foi de 0,40%, 0,92% e 1,52% para densidades, secagem 

e armazenamento, respectivamente. 

Na Figura 2 encontram-se as medias mensais da temperatura e 

da umidade relativa do ar, na cidade de Campinas- SP, no perfodo de maio/96 

a fevereiro/97. Os valores mensais de umidade relativa do are da temperatura 

seguiram padroes normais da regiao, apresentando os menores valores nos 

meses de invemo Gunho/julho). 

Na Tabela 6 e Figura 3 encontram-se as porcentagens do grau 

de umidade das sementes de gergelim, ap6s secagem e durante oito meses de 

armazenamento. 0 grau de umidade das sementes oscilou com a umidade 

relativa do ar e com a temperatura, pelo fato de estarem em equilfbrio com as 

condi¢es ambientais da regiao de Campinas, durante o perfodo do 

armazenamento. 



Tabela 6. Porcentagens medias do grau de umidade de sementes de gergelim, lAC-China, ap6s secagem e durante oito meses de 

armazenamento, em condi<;:oes de ambiente nao controlado. Campinas, SP, 1996/1997. 

Metodo de Grau de umidade (%) a~6s meses de armazenamento 

secagem zero 1 2 3 4 5 6 7 8 Media 

Campo 5.05Ea 5.23DEa 4.78Fb 5.07Ea 5.34CDb 5.62ABa 5.50BCa 5.81Aa 5.44BCa 5.31 

Terreiro 5.12Da 5.11Db 4.89Ea 5.07DEa 5.45Ca 5.66ABa 5.53BCa 5.84Aa 5.20Db 5.31 

Media 5.09E 5.17E 4.83F 5.07E 5.39CD 5.648 5.52BC 5.82A 5.320 

Medias seguidas por diferentes letras maiusculas nas linhas (entre periodos de armazenamento) e minusculas nas colunas (entre metodos de secagem) diferem 

entre si pelo teste de Tukey a 5%. 
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FIG. 2- Media mensal da umidade relativa do ar (%) e da temperatura ("C) 
durante o perfodo de maio/96 a fevereiro/97, na cidade de 
Campinas, SP. 
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Fig. 3 - Porcentagens medias do grau de umidade das sementes de 
gergelim, lAC-China, ap6s secagem e durante oito meses de 
armazenamento. Mogi Guac;u, SP, 1996. 
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4.5 - Germina~rAo 

0 coeficiente de varia98o para variavel germina98o das sementes 

de gergelim foi de 1 ,72%, 1,84% e 4,25% para densidades, secagem e 

armazenamento, respectivamente. 

Nas Tabelas 7 e 8 encontram-se as porcentagens medias da 

germina98odas sementes, produzidas nas tres densidades de plantas, ap6s 

secagem e durante oito meses de armazenamento. As sementes obtidas nas 

tres densidades nao apresentaram diferen<;as estatisticas quanto a 

germina98o, ao contrario dos secagem e do perfodo de armazenamento, que 

exibiram diferen<;as significativas. A media geral da germina9ao das sementes 

secas no terreiro (92,6%) foi superior a daquelas no campo (91 ,0%). 

Ate o 3° mes de armazenamento, as medias da germina98o foram 

maiores para as sementes secadas no terreiro, igualando-se com as do campo 

ate o 6° mes e a partir daf, ate o final do perfodo, a secagem no terreiro 

apresentou valores mais altos (Figura 4). No experimento de KUMARI et at. 

(1989) foram testados varios perfodos de secagem ao sol, os quais nao 

influenciaram a germina~o, que tambem permaneceu alta (acima de 90%) ate 

o oitavo mes de armazenamento. 

As sementes de gergelim apresentaram valores altos (acima de 

84,6%) de germina~o durante o perfodo de armazenamento, dados similares 

aos obtidos por LAGO et al. (1979), em experimento sobre conserva98o de 

sementes de dois cultivares de gergelim, Venezuela 51 e Morada, que 



Tabela 7. Porcentagens medias de plantulas normais de gergelim, lAC-China, resultantes do cultivo em diferentes densidades de 

plantas e durante oito meses de armazenamento, em condi<;Cies de ambiente nao controlado. Campinas, SP, 1996/1997. 

Germina@ (%) ap6s meses de armazenamento 

N° plantas/m linear zero 1 2 3 4 5 6 7 8 Media 

10 87.2 85.9 92.3 89.9 89.4 92.8 95.1 93.8 89.3 90.8 

15 90.1 85.2 94.7 91.0 87.8 94.7 95.4 95.1 90.8 91.9 

20 89.6 89.5 94.2 89.1 89.7 96.1 96.3 94.7 92 .. 8 92.7 

Tabela 8. Porcentagens medias de plantulas normais de gergelim, lAC-China, ap6s secagem e durante oito meses de armazenamento, 

em condic;oes de ambiente nao controlado. Campinas, SP, 1996/1997. 

Germinacao (%} aQ6S meses de armazenamento 

Seca~:~em zero 1 2 3 4 5 6 7 8 Media 

Campo 87.6Bb 84.6Bb 93.7Aa 89.0Bb 88.8Ba 94.8Aa 95.9Aa 93.6Ab 87.9Bb 91.0b 

Terreiro 90.3CDa 89.1Da 93.8ABCa 91.0BCDa 89.1Da 94.5ABa 95.4Aa 95.4Aa 93.6ABCa 92.6a 

Media 89.0BC 86.9C 93.7A 90.0BC 88.9BC 94.6A 95.6A 94.5A 91.08 
Medias seguidas por diferentes letras maiusculas nas linhas (entre periodos de armazenamento) e minuscules nas colunas (entre metodos de secagem) diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

1\.) 

00 
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mantiveram a germinac;:Bo acima de 80%, durante 24 meses, em condig6es 

nao controladas de laborat6rio, na regiao de Campinas (SP). 

Os maiores valores de germinac;:Bo, nos metodos de secagem, 

durante o armazenamento, estiveram relacionados com as menores 

porcentagens de plfmtulas infectadas, assim como as menores germina¢es 

corresponderam as maiores porcentagens de plantulas infectadas (Fig. 5). 

MONDAL et at. (1981) armazenaram dais cultivares de gergelim e obtiveram 

resultados similares, onde os valores de germinac;:Bo estiveram relacionados 

com o numero de plantulas infectadas, apresentando uma diminuic;:Bo na 

germinac;:Bo, com aumento simultaneo na quantidade de fungos de 

armazenamento. 0 fato das sementes secadas no terreiro, apresentarem as 

maiores germinagoes durante o perfodo de armazenamento, provavelmente e 

devido a menor exposic;:Bo a fungos, enquanto que na secagem a campo elas 

ficaram mais expostas. 
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FIG. 4 - Porcentagens medias de plantulas normais de gergelim, lAC

China, obtidas ap6s secagem e durante oito meses de 
armazenamento em condi9(5es de ambiente nao controlado. 
Campinas, SP, 1996/1997. 
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4.5.1 - PIAntulas infectadas 
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0 coeficiente de varia<;:ao para a variavel plantulas infectadas de 

gergelim foi de 7,84%, 12,10% e 31,12% para densidades, secagem e 

armazenamento, respectivamente. 

Na Tabela 9 e Figura 6, encontram-se as porcentagens medias 

de infecyao de sementes de gergelim, ap6s secagem, durante o periodo de 

armazenamento. As tres densidades de plantas nao influenciaram 

significativamente nas plantulas infectadas, porem a secagem no campo 



Tabela 9. Porcentagens medias de infecc;:ao de gergelim, lAC-China, ap6s secagem e durante oito meses de armazenamento, em 

condic;:oes de ambients nao controlado. Campinas, SP, 1996/1997. 

Metoda de Plantulas infectadas (%) ae6s meses de armazenamento 

Secagem zero 1 2 3 4 5 6 7 8 Media 

Campo 8.83ABa 11.57Aa 3.83Da 8.46ABCa 6.42BCDa 3.24DEa 1.45Ea 4.11Da 4.45CDa 5.32a 

Terreiro 4.24ABCb 6.01Ab 2.05CDb 5.39ABb 7.76Aa 2.49BCDa 0.98Da 1 .93CDb 1.270b 3.31b 

Media 6.35A 8.58A 2.878 6.84A 7.08A 2.858 1.21C 2.928 2.63BC 
Medias seguidas por diferentes letras maiiisculas nas linhas (entre periodos de armazenamento) e miniisculas nas colunas (entre metodos de secagem) diferem 

entre si pelo teste de Tukey a 5%. 
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apresentou uma media geral maior (5,32%) do que a do terreiro (3,31%), 

durante o periodo de armazenamento . 

Ate o 3° mes de armazenamento, as porcentagens de infec<;ao 

foram maiores quando as sementes foram secadas no campo do que no 4° ao 

6° mes, onde as porcentagens foram iguais para os dois metodos de secagem, 

enquanto no 7° e so mes, novamente a do campo apresentou as maiores 

porcentagens. Ate o 4° mes de armazenamento, as porcentagens de infec<;ao, 

independente do metoda de secagem das sementes, diminuiram com o 

declinio da umidade relativa do are da temperatura (Figura 3). No 5° e 6° mes 

nao houveram diferenyas significativas entre as secagens, apesar do aumento 

da umidade relativa do ar e da temperatura; as plantulas infectadas diminuiram 

gradualmente, no 7° e so mes as porcentagens voltaram a subir, com o 

aumento da umidade relativa do ar e da temperatura, ocorrendo diferenyas 

estatfsticas e as sementes secadas no campo apresentaram as maiores 

porcentagens. Tal comportamento deve-se provavelmente a dinamica 

populacional dos fungos nas sementes, influenciados pelas condi~oes 

clirnaticas e pelo tempo de armazenamento. MONDAL et al. ( 19S1) observaram 

resultados sirnilares, onde em urn experirnento com armazenamento de 

sernentes de gergelirn, durante urn ano, verificaram que a infec<;ao por fungos 

de armazenamentos nas sementes, foi rnaior durante o mes chuvoso e que 

houve urna queda gradual na quantidade dos fungos de campo, com urn 

simultaneo aumento na quantidade dos fungos de armazenamento, 

acornpanhada por uma redu<;ao na porcentagern de germina<;ao das sernentes, 

no decorrer do arrnazenamento. 
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4.6 - Vigor (primeira contagem) 
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Na T abela 1 0 encontram-se as porcentagens medias de plantulas 

normais (primeira contagem) das sementes de gergelim, produzidas nas tres 

densidades de plantas, durante o perlodo de armazenamento. Nao houveram 

diferenc;:as estatisticas na primeira contagem para as densidades, porem 

houveram para os metodos de secagem durante o armazenamento (Tabela 

11). Os valores do vigor permaneceram altos (acima de 82%), durante todo o 

armazenamento, seguindo a mesma tendencia da germina9ao, descrita no item 

4.5. Apenas no mes zero do armazenamento, o vigor foi maior nas sementes 

secadas no campo, sendo que no 1° e 8° mes, a secagem no terreiro mostrou 

valores mais altos; nos outros meses, nao houveram diferenc;:as entre os 



Tabela 10 • Porcentagens medias de plantulas normais (primeira contagem) de gergelim, lAC-China, ,resultantes do cultivo em 

diferentes densidades de plantas e durante oito meses de armazenamento, em condi<;oes de ambiente nao controlado. 

Campinas, SP, 1996/1997. 

Primeira contagem (%) a~6s meses de armazenamento 

N° ~lantas/m linear zero 1 2 3 4 5 6 7 8 Media 

10 81.2 82.9 91.2 89.5 89.1 92.3 94.9 92.9 87.2 89.4 

15 83.1 80.2 94.2 90.4 87.3 93.6 95.3 95.0 89.7 90.4 

20 84.6 88.1 93.8 88.1 89.1 94.8 96.2 94.3 92.2 91.6 

Tabela 11. Porcentagens medias de plantulas normais (primeira contagem) de gergelim, lAC-China, ap6s secagem e durante oito 

meses de armazenamento, em condi<;Oes de ambiente nao controlado. Campinas, SP, 1996/1997. 

Metoda de Primeira contagem (%) a~6s meses de armazenamento 

Secagem zero 1 2 3 4 5 6 7 8 Media 

Campo 84.2BCa 82.5Cb 93.5Aa 88.7Ba 88.6BCa 94.2Aa 95.8Aa 93.4Aa 85.7b 90.0 

Terreiro 81.7Eb 85.2DEa 92.8ABa 90.0BCa 88.5CDa 93.0ABa 95.2Aa 94.8Aa 93.3ABa 90.9 

Media 83.00 83.90 93.18 89.3C 88.5C 93.6AB 95.5A 94.1AB 89.8C 
Medias seguidas por diferentes letras maiusculas nas linhas (entre perfodos de armazenamento) e minusculas nas colunas (entre metodos de secagem) diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5%. 
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metodos (Figura 7). As oscilag6es do vigor durante o armazenamento, para os 

dais metodos, provavelmente foram ocasionadas por fungos presentes nas 

sementes. CHARJAN & TARAR (1991) armazenaram sementes de dois 

cultivares de gergelim, com 5% de umidade inicial, por 18 meses, em 

diferentes embalagens e analisaram o vigor das sementes, atraves do 

comprimento das rafzes e da parte aerea das plantulas e concluiram que em 

todos os tratamentos houve uma diminuigao gradual no vigor, atingindo o 

mfnimo no final. 
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FIG. 7- Porcentagens medias de plantulas normais (primeira contagem) de 
sementes de gergelim, da cultivar lAC-China, ap6s secagem, 
durante oito meses de armazenamento, em condig6es de 
ambiente nao controlado. Campinas, SP, 1996/1997 . 
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5-CONCLUSOES 

• a densidade de 20 plantas por metro linear proporcionou a 

maior produgao de sementes por hectare e a densidade de 1 0 

plantas por metro a maior produgao por planta; 

• as sementes secadas no terreiro exibiram pureza flsica 

estatisticamente superior a das secas no campo; 

• as sementes produzidas nas tres densidades de plantas nao 

apresentaram diferengas significativas quanto a peso de mil 

sementes; 

• as porcentagens de germinagao nao apresentaram diferengas 

significativas entre si nas tres densidades de plantas; 

• a germinagao das sementes secadas no terreiro foi 

estatisticamente superior a das secas no campo; 



• o indice de piEmtulas infectadas foi maior nas sementes 

secadas no campo e diminuiu, para os secagem, com o 

transcorrer do armazenamento; 

• a qualidade fisiol6gica das sementes nao foi significativamente 

afetada durante os oito meses de armazenamento, que e urn 

perfodo comum entre a colheita e o proximo plantio. 
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ABSTRACT 

PLANTS DENSITIES, DRYING METHODS AND SEED QUALITY OF SESAME 

(Sesamum indicum L.), lAC-CHINA 

The objective of this study was to evaluate the effects of three plant densities 

(1 0,15 and 20 plants/meter of row) and of two drying methods (in the field and 

on paved floor) on lAC-China sesame seed yield, per area and per plant, as 

well as on seed quality as measured by physical purity, weight of 1,000 seeds, 

moisture content, germination and vigor (first count}, soon after harvest and 

drying, and at monthly intervals during eight months of storage. Harvest was 

made at the start of fruit dehiscense, followed by drying. After threshing and 

cleaning, seeds were placed inside kraft paper bags and maintained in 

uncontroled storage conditions at Campinas, State of Sao Paulo, Brazil. The 

experiment was a factorial in split plot randomized complete block design, with 

drying methods at sub-plots and storage periods in a sub-sub-plots, with four 

replications. Mean comparison were made by Tukey 5% and polynomial 

regression (only for yield). Results showed that the density of 20 plantsper 

meter of row resulted in higher yield per hectare while the density of 10 plant 

resulted in higher yield per plant. Seeds dried on paved floor exhibited physical 
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purity superior to those dried in the field. Seeds produced in all plant densities 

were similar in germination percentages while germinat5ion of seeds dried on 

the paved floor was superior to those dried in the field. The index of infected 

seedlings was higher in seeds dried in the field and the same for both dryinf 

methods as storage time progressed. The physiological quality of seeds was 

not significantly affected during the eight months of storage, which is a common 

period of time between harvest and the next planting season. 


