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RESUMO 

O experimento foi realizado na Estac;áo Experimental de Nova 
Odessa e constistiu na avaliac;iio da capacidade de suporte de 24 
associa~s de diferentes capins com urna mistura única de legumi
nosas. Foram tenadas 7 variedades de Pennisetum purpureum, 8 
espécies de capins de hábito prostrado e de propagac;áo vegetativa 
e 9 capins de hábito cespitoso e propagados por sementes. Foram 
observadas capacidades de suporte de 4,6 a 1,8 cabec;as/ha durante 
o veráo (de novembro a fevereiro) e de 2,0 a 0,6 cabec;as/ha durante 
o inverno. A análise botánica efetuada nos pastos revelou maior 
sociabilidade dos capins de hábito cespitoso e das variedades do ca
pim-elefante; a Centrosema pubescens e o Macroptilium atropurpu~ 
reum registrararn maior presenga nas associagóes, seguidos da Ga
lactia striata. Levando-se em consideracáo os resultados obtidos 
e outros fatores que influenciaram o desempenho dos pastos, sáo 
propostos niveis de lotacáo para os capins estudados em associacáo 
com leguminosas. 

INTRODU<;ÁO 

Conforme assinalam BRYAN et alii ', 
"na maioria das pesquisas em pastagens, 
medi~oes diretas em termos de produtos ani
mais sao impraticáveis. A alternativa é 
observar o crescimento das plantas e medir 
a produ~ao, a composi~ao bot.inica e a com
posi~ao química. Entretanto, essas medi
~oes devem ser feítas sob condi~oes de pas
tejo, tanto quanto possível os tratamentos 
devem ser pastados ... " 

Os trabalhos de introdu~ao de plantas 
forrageiras, na sua etapa inicial, implicam 
na obten~ao de informa~oes a respeito de 
alguns caracteres tais como: época e inten
sidade de florescimento, produtividade e vi
gor da rebrota, enfolhamento, agressivida
de e sociabilidade, capacidade de dissemi-
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na~ao, resistencia a doen~as e pragas, ma
nuten~ao de cor verde no inverno, textura, 
indica~oes do valor nutritivo, etc.. Estes 
parametros e outros, de ordem semelhante, 
seriam suficientes para dar elementos que 
possibilitariam a elimina~ao de introdu~oes 
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no 2.• e no 3.• ano de observa,oes. As in
trodu,oes que sao mantidas após essa eta
pa, antes de passarem a fase de ensaios 
agronomicos mais detalhados ou de se ava
liar o seu potencial em termos de produtos 
animais - carne, Jeite, la - necessitam 
ser observadas quanto ao comportamento 
sob a,ao do pastejo. Estas observa,oes 
permitem assinalar possíveís casos de baixa 
aceita~ao pelos animais, baixa resist@ncia 
ao pastejo, má recupera,ao e de outros fa
lores que eliminariam a introdu,ao. 

Em nosso meio há um número relati
vamente grande de introdu,oes dentro dos 
g@neros Panicum, Pennisetum, Brachiaria, 
Cenchrus, Setaria, Cynodon, etc., as quais, 
embora comprovadas em seus Jocais de 
proced@ncia, devem ser testadas inicialmen
te pelos órgaos locais de experimenta,ao, 
a fim de que possam ser assínaladas as prin
cipais características de seu desempenho. 

O exame de trabalhos publicados re
vela variadas capacidades de suporte, sendo 
que as mais elevadas sao obtidas sob altos 
níveís de aduba,ao. 

SARTINI el alii ', estudando diferentes 
alturas de pastejo com capim-elefante Na
pier, obtiveram no verio urna capacidade 
de suporte de 2,49 a 5,52 cabe,as/ha, nos 
diversos tratamentos; no inverno a lota,ao 
variou de 2,0 a 2,07 cabe,asjha. 

Altas lota,oes de pastagens sao obtidas 
quando se empregam aduba,oes pesadas. 
VtCENTE-CHANDLER' cita Jota,oes de até 9 
cabe,as/ha em capim-elefante-napier e 8,6 
cabe,asjha em grama-estrela quando se 
aplicaram 630 kg de N/ha/ano. Este ex
perimento durou 5 anos e foram empregados 
novilhos com 273 kg de peso vivo. Com 
a aplica,ao de 350 kg de N/hajano, as ca
pacidades de suporte ( cabe,asjha) obtidas 
com animais de 270 kg de peso vivo, num 
período de quatro anos, foram: 6,5; 5,8; 
6,0; 4,5 e 3,5 para o capim-guiné, napier, 

pangola, angola e gordura, respectivamen
te. Com a aduba,ao de 70 kg de N/ha;anu, 
o pan gola comporto u 1 ,91 cabe,asjha du· 
rante dois anos. O capim-elefante-napier, 
adubado com 95 kg de N/ha/ano, suportou 
3,5 cabe,asjha durante dois anos. 

QUINN; MOTT; BISCHOFF 8 obtiveram 
Jota,oes de 2,42 e 3,54 cabe,as/ha em ca
pim-coloniáo com 100 e 200 kg de Njha/ 
ano, usando o sistema de ajuste na Jota,ao 
dos pastos. 

LIMA el alii •, com 200 kg de N/ha/ano, 
relataram as Jota,oes médias de 3,5; 3,4; 
3,7 e 3,8 cabe,as por hectare para o colo
niao, pangola, napier e suani-bermuda. 

LIMA; MARTINELLI; WERNER 2
, aplican

do 200 kg de N/ha/ano, obtiveram' Jota,oes 
de 2,25; 2,50; 2,25 e 3,0 cabe,asjha nos 
capins coloniao, elefante-napier, pangola e 
suani-bermuda, respectivamente, durante a 
esta,ao seca. No verao, para os mesmos 
capins e na mesma ordem, as lota,oes pas
saram a 2,43; 3,50; 2,14 e 3,61 cabe,as/ha. 
A média anual em cabe,as/ha foi en tao: 
2,34; 3,04; 2,19 e 3,32. 

LIMA el alii • encontraram os seguintes 
valores em cabe,as/ha com aduba,ao de 
100 kg N/hajano: napier, 2,64; coloniao, 
2,40; pangola, 2,04 e suani-bermuda, 3,20. 

Em QuEENSLAND •, sem mencionar adu
ba,ao empregada, sao citadas as seguintes 
capacidades de suporte: capim-gordura, 
1 ,O cabe,ajha; capim-gordura consorci~do 
com centrosema, 1 ,23 cabe,as/ha; cap1m
-fino consorciado com centrosema, 1,85 ca
be,asjha; capim-guiné, 1,85 cabe,asjha e 
capim-guiné consorciado com centrosema, 
2,40 cabe,as/ha. 

O objetivo do presente trabalho foi es
timar a capacidade de suporte de 24 ca
pins, cada um consorciado com a mesma 
l!!istura de leguminosas. 

MATERIAL E M~TODOS 

O trabalho foi realizado na Esta,ao 
Experimental de Nova Odessa, Divisao de 
Nutri,ao Animal e Pastagens, Instituto de 
Zootecnia. 

Foram testados sob pastejo os 24 ca
pins relacionados: 
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Grupo 1 - Variedades de capim-elefante, Penniselum purpureum, Schum: 

1 - Taiwan A-143 .................................. . 
2 - Taiwan A-144 .................................. . 
3 - Taiwan A-148 .................................. . 
4 - Taiwan A-241 .................................. . 
5- Mineiro (I.P.E.A.C.S.) ....................... .. 
6- Cameron ........................................ . 
7 - Vrukwona (Urucuami) ............................ . 

Grupo 11 - Capins de hábito prostrado: 

1 - Digitaria decumbens - Pangola ................... . 
2 - Digitaria sp - Slender ........................... . 
3 - Digilaria sp - Flórida X 1594 .................... . 
4 - Digilaria valida .................................. . 
5 - Cynodon dactylon - Coast-cross n.• 1 ............... . 
6 - Cynodon dactylon - Estrela ....................... . 
7 - Brachiaria decumbens - Braquiária ................ . 
8 - Brachiaria sp ................................... . 

Grupo 111 - Capins de hábito cespitoso: 

1 - Panicum maximum - Gatton panic ................ . 
2 - Setaria anceps - Nandi .......................... . 
3 - Melinis minutiflora - Gordura .................... . 
4 - Hyparrhenia rufa - Jaraguá ...................... . 
5 - Paspa/um guenoarum - Ramirez ................... . 
6 - Panicum maximum - var. trichoglume - Oreen panic 
7 - Chloris gayana - Rhodes Callide .................. . 
8 - Paspa/um plicatulum - plicatulum ................. . 
9 - Setaria anceps - Kazungula ....................... . 

N.O. 119 
N.O. 115 
N.O. 130 
N.O. 151 
N.O. 118 
N.O. 154 
N.O. 155 

N.O. 32 
N.O. 57 
N.O. 56 
N.O. 26 
N.O. 161 
N.O. 591 
N.O. 66 
N.O. 63 

N.O. 166 
N.O. 171 
N.O. 83 
N.O. 
N.O. 94 
N.O. 167 
N.O. 169 
N.O. 780 
N .0. 170 

Cada capim foi consorciado com urna 
mistura de leguminosas, em quilograma de 
sementes/ha, conforme descrito: es ti! osan
tes, Sty/osanthes guyanensis, 0,3; soja-pe
rene comum, 0/ycine wightii, 0,8; siratro, 
Macroptilium atropurpereum, 0,9; centrose
ma, Centrosema pubescens, 1 ,O e galácia, 
Ga/actia slriata, 1 ,0. 

O solo do local é do tipo podzólico 
vermelho amarelo varia~ao. Lar as e a aná
lise de amostras revelou os seguintes leo
res médios; pH = 5,20; carbono = 1 ,3% ; 
e em e. mg por 100 mi de T. F. S. R., 
PO,--- = 0,06; K+ = 0,19; Ca++ + 
+ Mg++ = 1,7; Al+++ + 0,35. A queda 
pluviométrica e as médias mensais de tem
peraturas máximas e mínimas sao mostra
das no quadro l. 

O trabalho foi planejado de modo que 
cada grupo tivesse 1 O forrageiras diferen
tes. Por problemas vários nao foram con
siderados tres tratamentos incluidos no gru
po 1 (Napier, Penniselum purpureum, ca
na-de-a~ucar forrageira IAC-2625 e capim
-guatemala, Tripsacum /axum); dois · no 
grupo JI ( Digitaria diversinervis e Brachia
ria decumbens, provavelmente cultivar aus
traliano); um no grupo III (Cenchrus ci
/iaris, B uffel var. gayndah). 

Cada grupo era, portanto, formado por 
10 piquetes de 1.000 m' cada um, ficando 
2 filas de 5 piquetes, urna em frente it outra 
e separadas por um corredor ande se ins
talou bebedouro, cocho para sal e sombra 
artificial. Os tratamentos que foram elimi
nados eram pastados apenas ocasionalmen-
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QUADRO I 

Precipita~o pluviométrica e varia~:;ao de temperatura durante o periodo do ensaio 

Chuva Temperatura 

Periodos 
(mm) Média das Média das 

máximas minimas Médla 

1973 - Novembro 145,1 
Dezembro 288,1 

1974 - Janeiro 165,5 
Fevereiro 137,5 
Marl:Q 220,9 
Abril 45,1 
Maio 10,2 
Junho 116,4 
Julho 2,4 
Agosto 10,7 
Setembro 23,0 

Total 1.164,9 

te. Além dos piquetes experimentais havia 
um pasto de reserva. 

Dentro de cada grupo os animais eram 
pastoreados em rodízio, ficando um día em 
cada piquete, ou entao no pasto de reserva, 
de tal modo que cada piquete era utilizado, 
no máximo, urna vez em cada 10 días ou 
seja, cada dia somente um piquete tÍnha 
acesso ao corredor, permanecendo os ou
tros fechados. 

Cada grupo de piquetes tinha duas re
peli\'6es. 

O plantío dos piquetes foi feíto de t.• 
a 15 de janeiro de 1972. Na forma,ao foi 
feíta aduba,ao de 500 kg de superfosfato 
simples/ha e 100 kg de el o reto de potás
sio/ha. Em outubro de 1973 essa aduba
\'iiO foi repetida, totalizando entao 200 kg 
de P20,Jha e 120 kg de K20/ha. 

Até outubro de 1973 os piquetes foram 
cultivados e pastados ocasionalmente para 
consolidar seus estabelecimentos e unifor
miza,ao dos estandes. 

De novembro de 1973 a setembro de 
1974 os diversos tratamentos foram avalia
dos quanto a capacidade de suporte. 

Durante o transcorrer do experimento, 
a coloca,ao de animais em um determinado 

28,6 15,2 21,9 
26,8 16,7 21,7 
29,8 19,2 24,5 
32,5 18,5 25,5 
29,6 18,8 24,2 
27,8 15,2 21,5 
26,4 10,6 18,5 
23,5 10,3 16,9 
26,3 8,5 1~8 
27,5 9,4 1 ,1 
29,9 12,9 17,0 

piquete era feíta sempre que o mesmo esti
vesse, por julgamento visual, em condi\'6es 
de ser pastado; caso contrário os animais 
eram mudados para o pasto de reserva só 
retornando ao piquete seguinte no outro día. 
Assim, cada tratamento era pastado urna só 
vez ou nenhuma vez durante esse período 
e o intervalo de lempo máximo que sepa
rava o momento de pastejo de um trata
mento de outro era de 9 días, ou múltiplo 
de 9. 

Supondo-se que um determinado trata
mento, durante um mes qualquer, tivesse 
ti do o seguinte comportamento: no t.• 
decendio comportou 3 animais, no 2.• de
cendio 3 animais e no 3.• decendio nenhum 
animal, consideramos que nesse mes ele teve 
6 animais/ días em 1.000 m• durante os 30 
días do mes. lsso correspondería a 60 ani
mais/ días e m 1 ha em 30 días, ou seja, 
2 animais/ha/dia durante esse mes conside
rado. 

Para avalia,ao da capacidade de su
porte, o período de e.studo foi dividido em: 
a) vera o (de novembro a fevereiro), 
outono (de mar,o a maio) e inverno (de 
junho a setembro); b) verio (de no
vembro a mar,o), inverno (de junho a se-
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tembro) ; e) anual (de novembro a se
tembro). 

Em maio de 1973 foi feíto um levan
lamento da porcentagem de cobertura dos 
capins do grupo III com vistas a avalia~ao 
da velocidade de estabelecimento dos mes
mos. 

No inverno de 197 4 foi feito u m levan
lamento botanico dos piquetes em estudo. 
Usou-se um quadrado de ferro de 0,5 X 
X 0,5 m, o qua! era lan~ado ao acaso vinte 
vezes em cada repeti~ao de tratamento. 

Nas leituras assinalou-se apenas a presen~a 
o u ausencia ( freqüencia de ocorrencia) dos 
seguintes itens: capim, plantas invasoras, 
terra nua visível, centrosema, galácia, sira
tro, soja-perene e estilosantes. O número 
de vezes em que cada um dos itens citados 
apareceu nas 20 leituras efetuadas foi trans
formado em porcentagem. Os resultados 
apresentados sao as médias das duas repeti
\Oes. Foi feita também a análise estatística 
das freqüencias de ocorrencia das legumi
nosas, separadamente dentro de cada grupo 
de capins. 

RESULTADOS E DISCUSSJI.O 

ESTABELECIMENTO DOS PASTOS 

Com respeito a velocidade de estabeleci
mento dos pastos, verifica-se que no grupo 
1, embora todas as variedades de capim-ele
fante tivessem se estabelecido com facilida
de, deve ser destacada a rapidez de forma
~ao das variedades taiwan A-144, mineiro 
e vrukwona. No grupo 11 salientou-se a 
"coast-cross" como de forma~ao bastante 
rápida; o "slender-stem" foi o segundo co
locado nesse aspecto. O pangola e o es
treJa ocuparam também rapidamente a área. 
A Brachiaria decumbens teve forma\aO 
mais lenta que as forrageiras citadas. As 
digitarias N.O. 56 a N.O. 26 e aBra
chiaria sp, principalmente as duas primei
ras, foram as mais lentas. No grupo 111, 
em maio de 1973, foi avaliada a porcen
tagem de cobertura de plantas forrageiras 
( capim + leguminosas), em 20 leituras por 
piquete, sendo os resultados médios das lei
turas, nas duas repeti\5es, apresentados no 
quadro 11. 

Como se verifica, os capins ramirez, 
plicatulum e kazungula tiveram pior estabe
lecimento inicial; os capins nandi, buffel, 
jaraguá e "green-panic" estiveram regula
res no inicio; o "gatton", gordura e rhodes 
estabeleceram-se mais prontamente. Com a 
entrada do verao seguinte todos os estandes 
evoluíram para melhor povoamento das 
áreas. Deve-se destacar que, provavelmen
te por sua grande aceita\aO, o capim-ra
mirez nao evoluiu como os demais. Por 
outro lado, parece que, por ter tido aceita~ao 

QUADRO II - Porcentagem de cobertura do 
solo pelas diversas plantas forrageiras do grupo 

III; caplns e leguminosas 

CRpins + leguminosas 

Kazungula 
Gatton panic 
Nandi 
Gordura 
Jaraguá 
Ramirez 
Green-panic 
Rhodes callide 
Plicatulum 

% de cobertura 
do solo 

22,1 
46,7 
32,3 
61,2 
35,3 
17,6 
32,9 
64,9 

8,9 

mais baixa, o estande de plicatulum evo
luiu acentuadamente. 

CAPACJDADE DE SUPORTE, MÉDIA ESTIMADA, 
DOS CAPINS ESTUDADOS 
Conforme já mencionado, as capacidades de 
suporte obtidas no ensaio sao apresentadas 
dividindo-se o período estudado em 3 etapas 
da maneira mostrada no quadro lll. 

Conforme era de se esperar, todos os 
capins apresentaram maior capacidade de 
suporte no verio. No confronto outono 
com inverno verifica-se que, com exce~ao 
do capim-ramirez, que apresentou o mes
mo valor para os dois períodos, os demais 
capins tiveram valores mais altos no outono. 
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QUADRO UI 

Capacidade de suporte, média estimada dos capins estudados 

1 Novembro a setembro Novembro a setembro 
1 

Nov.-set. 

1 
"Verü.o" "Outono" 

Nov.-fev. 
1 

Mar.-mai. 
1 

1 - Taiwan A-143 3,5 2,2 
2 - Taiwan A-144 4,6 2.9 
3 - Taiwan A-148 3,1 2,6 
4 - Taiwan A-241 3,5 1,5 
5- Mineiro 4,6 2.2 
6- Cameron 3,2 2,6 
7- Vrukwona 3,5 2.4 

1- Pangola 3,8 2,7 
2 - "Slender" 4,0 2,8 
3- Flórida 2,1 1,8 
4- Valida 1,8 2,1 
5 - "Coast-cross" 4,6 2,9 
6- Estrela 4,3 2,3 
7 - Braquiária 2,8 2,2 
8 - Brachiaria sp 3,2 2,0 

1- Gatton 2,7 1,2 
2- Nandi 2,5 2,1 
3- Gordura 2,0 1,6 
4- Jaraguá 3,9 1,9 
5- Ramirez 3,5 1,8 
6- "Green" 3,6 1,9 
7- Rhodes 3,4 2,2 
8 - Plicatulum 3,9 1,8 
9 - Kazungula 3,5 2,2 

Dentro do grupo 1 destacaram-se no 
veriio, os capins taiwan A-144 e mineiro. 
Os demais praticamente se igualaram. No 
outono as diferen~as entre capins foram di
minuídas, senda ainda de menor valor o 
taiwan A-241. No inverno as diferen~as 
entre capins ficaram ainda mais reduzidas, 
senda que as menores capacidades de su
porte foram as dos capins taiwan A-241 
e vrukwona. Considerando-se o veriio de 
novembro a maio), destacaram-se mais urna 
vez o taiwan A-144 e o mineiro; entre os 
outros capins as diferen~as foram peque
nas, pudendo apenas ser observados os va
lores mais baixos do taiwan A-24 t. Con
siderando-se apenas a média anual, a situa-

"Inverno" "Verio" !"Inverno" "'Anual" 

Jun.-set. 
1 

Nov.-mai. 
1 

Jun.-set. 
1 

Nov.-set. 

1,7 3,0 1,7 2,5 
2,0 3,9 2,0 3,2 
1,6 2,9 1,6 2,4 
1,3 2,6 1,3 2,2 
1,8 3,6 1,8 2,9 
1,8 2,9 1,8 2,5 
1,3 3,0 1,3 2,4 

1,6 3,3 1,6 2,7 
1,6 3,5 1,6 2,8 
0,6 2,0 0,6 1,5 
0,7 1,9 0,7 1,5 
1,8 3,9 1,8 3,1 
2,0 3,4 2,0 2,9 
1,6 2,5 1,6 2,2 
0,8 2,6 0,8 2,0 

0.9 2,1 0,9 1,7 
1,3 2,3 1,3 2,0 
1,1 1,8 1,1 1,6 
1,2 3,1 1,2 2,4 
1,8 2,8 1,8 2,4 
1,1 2.8 1,1 2,2 
1,2 2,9 1,2 2,3 
1,2 3,0 1,2 2,4 
1,4 3,0 1,4 2,4 

~ao foi semelhante a descrita para o veriio 
(de novembro a maio). 

No grupo 11, no veriio (de novembro 
a fevereiro), destaca ram-se o ucoast-crosS" 
e o estrela e em seguida o pangola e o 
"slender". A braquiária e a Brachiaria sp 
foram intermediárias, enquanto que flórida 
e válida apresentaram os valores mais bai
xos. No outono o "coast-cross", o uslender" 
e o pangola apresentaram as maiores ca
pacidades de suporte; os demais pouco di
feriram entre si, senda, porém, o capim-da
-flórida o que apresentou o melhor valor. 
No inverno, com exce~ao da válida, flórida 
e da Brachiaria sp que foram os de menor 
capacidade de suporte, destacaram-se ape-

- 286-

• 1 

f. 

• 



B. Indústr. a.nlm. SP, 32(2) :281-92, jul./dez. 1975 

nas o estrela e o "coast-cross". Foram ob
servadas apenas ligeiras altera9oes quando 
foi considerado o verio (de novembro a 
maio). Tomando-se os valores anuais, 
constatou-se a ligeira superioridade da 
"coast-cross" e do estrela em rela9ao ao 
pangola e ao "slender"; as duas Brachiaria 
foram as seguintes e, finalmente, as de me
nor capacidade de suporte foram o flórida 
e o válida. 

No grupo 111, no veriio (de novembro 
a fevereiro), o "gatton", o nandi, e o gor
dura foram os menos produtivos, os demais 
tiveram maiores capacidades de suporte, as 
quais pouco diferiram entre si. No outono. 
com exce~ao do "gatton" e do gordura que 
apresentaram os menores valores, os demais 
pouco diferiram, destacando-se, porém, o 
rhodes, o nandi e o kazungula com capa
cidades de suporte mais elevadas. No 
inverno as diferen9as entre capins se redu
ziram, sendo que o destaque do ramirez, 
nessa altura do ensaio, deveu-se mais a ele
vada presen9a de leguminosas do que ao 
capim propriamente dilo. Nao se verificou 
diferen9a apreciável no comportamento re
lativo dos capins confrontando-se os dois 
veroes estudados. Na análise das capaci
dades de suporte, médias anuais, verifica-se 
que as do "gatton panic", gordura e nandi 
sao as mais baixas, sendo as demais seme
lhantes entre si. 

Num julgamento global situar-se-iam 
taiwan A- t 44, mineiro, "slender", "coast
-cross" e estrela como os de capacidade de 
suporte mais elevada. Poderiam ser colo
cados a seguir os capins taiwan A-143, 
taiwan A-148, cameron, vrukwona, pango
la, jaraguá, ramirez, plicatulum, kazungu
la, rhodes. taiwan A-241, braquiária e 
ugreen". Os capins Brachiaria sp, nandi, 
"gatton", gordura, flórida e válida seriam 
os de menor capacidade de suporte. 

Os resultados apresentados nao atin
gem os valores obtidos por VICENTE-CHAN
DLER ', sob altos níveis de aduba~ao; quan
do porém os niveis de aduba~ao nitrogena
da baixam, os níveis de capacidade de su
porte equiparam-se aos obtidos neste traba
lho. Com 100 kg de Njhajano, QuiNH; 
MoTT; BISCHOFF •, em capim-coloniao, rela
taram urna capacidade de suporte de 2,42 

cabe~asjha, valor esse bem próximo a muí
tos dos obtidos neste ensaio. SARTINI et 
alii ' obtiveram valores altos de capacidade 
de suporte para o capim-elefante-napier e 
iguais aos obtidos para outros cultivares de 
capim-elefante neste experimento. 

Os resultados obtidos por LIMA el 
allí '· ', LIMA; MATTINELLJ; WERNER • e 
QuEENSLAND ', para cada espécie assinala
da, coincidem com a maioria dos citados no 
presente ensaio. 

A varia~ao estacional da capacidade de 
suporte é outra informa~ao que permite 
maior conhecimento dos capins, auxiliando 
bastante na op~ao por um deles. A forra
geira deve ser escolhida de acordo com o 
grau de intensidade de explora9ao pecuá
ria. Assim, em explora9oes com grande 
aplica9ao de recursos tecnológicos, devem 
ser escolhidas as forrageiras mais produti
vas, nao importando muito a distribui~ao 
estacional de sua produtividade; os perio
dos de escassez devem ser providos com ali
mentos conservados, concentrados, etc.. No 
outro extremo da intensidade de explora~ao, 
devem ser preferidas plantas forrageiras que, 
mesmo sendo de baixa produ9ao, distri
buem-se de maneira mais equilibrada, tendo 
também boa aceita~ao pelos animais grande 
parte do ano. Na prática, muitos dos ca
pins estudados neste trabalho poderiam ser 
lotados com valores abaixo de suas capaci
dades de suporte para o verao e assim 
mantidos o ano inteiro. A maioria dos ca
pins dos grupos JI e 111 situar-se-ia neste 
caso. As leguminosas sao favorecidas por 
este tipo de manejo além de o tornarem 
mais exeqiiível. 

ÜANHO DE PESO DOS ANIMAIS 
EXPERIMENTAIS 
Os pesos vivos médios dos animais no inicio 
do ensaio e em outras pesagens sao mostra
dos no quadro IV. Os animais eram mes
ti<;os de Caracu e ra<;as leiteiras, em diver
sos graus-de-sangue. Os pesos referem-se 
somente aos animais que permaneceram até 
o fim do ensaio. 

Estes resultados sao mostrados apenas 
a titulo de ilustra<;ao, urna vez que o tra
balho nao foi delineado para este tipo de 
medida. 
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QUADRO IV 

Peso vivo médio dos animais; estimativa sobre o ganho de peso vivo por área. 
distribuicáo estacional do ganho de peso vivo 

"Veráo" 
Peso Inicial (31/10173> <kg) 
Peso final <27157/4) <kg> 
Ganho no periodo (kg> 
Ganho/cabe<;a/dia (kg) 
Capacidade de suporte (cab/ha) 
Ganho de peso vivo/ha (kg) 

'Inverno" 
Peso Inicial (27 /5/74) (kg) 
Peso final <18/9/74) (kg) 
Ganho no periodo (kg) 
Ganho/cabega/dla (kg) 
capacidade de suporte (cab/ha) 
Ganho de peso vivo/ha (kg) 

"Veráo" (ganho de kg p.v./ha) 
"Inverno" (ganho de kg p.v./ha) 
"Ano" (ganho de kg p.v./ha> 

Grupo 1 

281,00 
395,5 
114,5 

0,550 
3,12 

357 

395,5 
451,8 
56,3 

0,494 
1,64 

92 
357 ( 80%) 

92 ( 20%) 
449 (100%) 

QUADRO V 

Grupo II 

291,8 
405,0 
113,2 

0,544 
2,90 

328 

405,0 
432,0 
27,5 

0,241 
1,33 

36 
328 ( 90%) 
36 ( 10%) 

364 <100%) 

Grupo III 

295,8 
430,8 
135,0 

0,649 
2,65 

358 

430,8 
461,3 
30,5 

0,268 
1,26 ' 

38 
358 ( 90%) 
38 ( 10%) 

396 <100%) 

Análise bot&nica dos pastos por freqüéncia de ocorrencia, em porcentagem 
sobre o número de quadras 

Capim In va- Terra 1 Centro- Galá- Sira- 1 Soja- Estilo-
soras nua serna cía tro -pe-rene san tes 

1 - Taiwan A-143 100 30 65 75 47 47 27 15 
2 - Taiwan A-144 97 2 42 82 55 62 14 10 
3 - Talwan A-148 92 40 42 85 55 62 20 10 
4 - Taiwan A-241 100 45 75 85 75 85 5 15 
5- Minelro 95 17 47 95 50 77 22 7 
6- Cameron 95 32 32 90 60 70 25 30 
7- Vrukwona 95 37 62 80 50 72 30 10 

1- Pangola 100 10 52 52 15 27 10 17 
2 - 'jSlender" 100 2 30 67 15 60 25 5 
3- Flórida 100 30 40 77 30 77 30 7 
4- Valida 100 12 12 82 42 72 35 17 
5 - "Coast-cross" 100 12 37 50 10 30 5 20 
6- Estrela 100 5 2 45 10 17 5 12 
1 - Braquiaria 100 7 25 45 12 27 10 10 
8 - Brachiaria sp 97 70 40 47 12 42 25 12 

1- "Gatton" 97 15 60 65 57 77 25 10 
2- Nandi 95 20 32 92 82 77 45 20 
3- Gordura 100 10 7 80 70 85 2 37 
4- .Taraguá 100 42 37 87 70 87 32 15 
5- Ramlrez 92 37 37 97 82 80 30 15 
6- "Green" 97 40 60 90 65 97 22 20 
1- Rhodes 100 12 72 52 22 37 22 25 
8 - Pllcatulum 97 30 42 80 62 70 35 5 
9 - Kazungula 90 27 37 80 75 so 40 10 
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ANÁLISE BOTÁNICA DOS PASTOS 
Foi feita urna análise da composi~ao bota
nica dos piquetes assinalando-se a presen~a 

ou ausencia dos itens: capins, plantas in
vasoras e cada uma das leguminosas plan
tadas, conforme é mostrado no quadro V. 

QUADRO VI 

Aná1ise botanica por freqüéncia de ocorréncia, comparac;ao entre os grupos estudados 

Grupos Capim In va~ Terra 
soras nua 

Grupo I 96 29 52 
Grupo II 98 18 30 
Grupo III 96 26 43 

Médias 

Embora dentro de cada grupo exista 
varia~ao, verifica-se que, na compara~ao dos 
grupos entre si, os resultados sao mais con
sistentes, conforme é mostrado no qua
dro VI. 

Pelo exame do quadro VI, verifica-se 
que o grupo II, ou seja, o dos capins pros
trados, foi o que apresentou menor valor 
no que concerne a presenca de leguminosas. 
Os grupos dos capins-elefante (1) e os dos 
capins entouceirados (lll) assinalaram 
maior presenca de leguminosas, o que de
corre principalmente do hábito entouceirado 
dos mesmos. 

O quadro VII mostra a análise esta
tística dos resultados referentes a porcenta-

QUADRO VII 

Resultados da análise estatística das freqüéncias 
de ocorréncia das leguminosas estudadas dentro 

de cada grupo de capins 

Grupo Grupo Grupo 
I II III 

Centrosema 9,23• 7,84 9,81 
Galácia 7,35 4,19 7,94 
Siratro 8,10 6,47 8,66 
Soja-perene 4,65 4,11 4,93 
Estilosantes 3,55 3,60 4,12 

S 1,13 1,43 1,48 
cv% 17,2 27,5 21,4 

dms5% 1,3 1,42 1,47 
F 53,13* 24,08* 35,97• 

• Dados transformados em V~f 

1 Centro· Galá· Sira~ Soja- Estilo-
serna cía tro -perene san tes 

84 56 68 20 14 
58 18 44 18 17 
79 65 76 28 14 

74 46 63 22 12 

gem de freqüencia de ocorrencia, conside
rando-se as leguminosas dentro de cada 
grupo de ca pins. 

Como se verifica no quadro VIl, a cen
trosema apresentou os maiores valores nao 
diferindo apenas do siratro; este, por sua 
vez, nao diferiu da galácia sendo que am
bos foram superiores á soja-perene e ao 
estilosantes, os quais por sua vez náo di
feriram entre si. No grupo 11 ainda a cen
trosema foi superior aos demais nao dife
rindo também do siratro; as demais legu
minosas nao diferiram entre si e foram 
inferiores ás mencionadas. No grupo 111 
verificou-se que as leguminosas com maio
res e iguais presen~as foram a centrosema, 
a galácia e o siratro; as demais leguminosas 
nao diferiram entre si. 

CONSIOERA<;OES FINAIS 
Apoiando-se nos resultados obtidos, nas 
condi,oes dos estandes ao fim do experi
mento e em outras observacoes, sao suge
ridas lotal'i'ies (Quadro Vlll) como ponto 
de partida para posteriores ajustes locais. 
Deve-se ter em mente que os pastos sao 
consorciados. 

A posic;ao do pangola explica-se devido 
aos ataques de pragas - Antonina graminis 
e Tomaspis flal'opicta e da doen,a de en
fezamento causada por virus (Stunt virus 
disease), que ao fim do ensaio reduziram 
acentuadamente o valor do pasto. 

O capim Paspalum plicatulum, apesar 
das altas lota~oes empregadas, apresentou 
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QUADRO VIII 

Lota~óes sugeridas para pastos consorciados com os capins abaixo 

Capins "Verü.o" 
<15110 a 15/2) 

Taiwan A·143 
Taiwan A·144 4 cab/ha 
Mineiro 

Taiwan A-148 
Taiwan A-241 
Cameron 3 cab/ha 
Vrukwona 

Plicatulum 3 cab/ha 

Estrela 3 cab/ha 
"Coast-cross" 

"Slender" 2,5 cab/ha 

Braquiaria 
Brachiaria sp 

"Green" 
Ramirez 2 cab/ha 
Kazungula 
Jaraguá 
Rhodes 

Pangola 
Flórida 
Valida 1,5 cab/ha 

"Gatton" 
Gordura 
Nandi 

no fim do ensaio áreas superpastadas e, em 
extensáo bem maior, áreas subpastadas, o 
que parece indicar que ele seria de aceita
~áo baixa. Náo se pode afirmar que a si
tua,áo seria a mesma caso os animais dis
pusessem apenas desse pasto por um pe
riodo maior de lempo. O que parece tora 
de dúvida, porém, é que os animais rejei
tam as laminas foliares das plantas que já 
se desenvolveram plenamente, preferindo 
sempre a rebrota nova. Por esses motivos 
o mesmo deve ser mantido sempre sob car
gas altas e, conseqüentemente, com baixos 
ganhos por cabe~a. 

O capim-flórida, além de propiciar bai
xas lota~iies, sofreu ao fim do ensaio urna 
infesta~áo de plantas invasoras bastante in
tensa. 

"Outono" "Inverno" 
(15/2 a 15/5) (15/5 a 15/10) 

2,5 cab/ha 1,5 cab/ha 

2 cab/ha 1,5 cab/ha 

3 cab/ha 1,0cab/ha 

2 cab/ha 2 cab/ha 

o ano lnteiro 

o ano inteiro 

o ano intelro 

O uso do capim Braclziaria sp (N.O. 
63) náo deve ser recomendado, a nao ser 
em situa~iies de emprego de pouca tecno
logía, porque o mesmo é bastante agressivo 
e dominante, servindo por isso para algu
mas situa~iies onde tal comportamento seja 
prioritário. Em condi\iies melhores o i_n
conveniente seria sua sociabilidade mUltO 
baixa com leguminosas. 

O inverno de 1975, tora do período 
experimental portanto, foi bastante seco, 
com 124,5 mm de chuva de abril até meado 
de junho. De junho até meado de julho 
nao houve precipita~ao pluviométrica; no 
último período assinalado ocorreram ~uas 
geadas. Dessa maneira houve oportuntda
de de avaliar o comportamento das torra-
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geiras testadas sob os efeitos simultil.neos 
de seca e frío intensos. Das leguminosas, 
apenas a galácia conseguiu manter-se inal
terada, as outras foram queimadas intensa
mente. As variedades de capim-elefante, 
de uma maneira geral, comportaram-se me
lhor que os demais capins. Quando, po-

rém, ocorreu período de ventos bastante 
fríos (geada negra) o comportamento do 
cameron, vrukwona e taiwan A-241, foi 
muito bom, destacando-se o prímeiro. Dos 
capins do grupo 11 e III tiveram melhor 
comportamento: estrela, "green-panic", ka
zungula e o ramirez. 

CONCLUSOES 

1 - Embora todos os pastos das va
riedades de capim-elefante tenham-se esta
belecido rapidamente, destacaram-se nesse 
aspecto as variedades taiwan A-144, mi
neiro e vrukwona. De todos os capins tes
tados, o "coast-cross" e o "slender" seriam 
os de forma~ao mais rápida. O estrela 
também se estabeleceu facilmente. Nos ca
pins propagados por sementes a ordem de 
rapidez de estabelecimento foi a seguinte: 
gordura, rhodes, "gatton panic", jaraguá e 
"green-panic". 

2 - As capacidades de suporte encon
tradas foram mais elevadas para as varie
dades de capim-elefante e para os capins 
HsJender". "coast-cross" e estrela, sen do o 
maior valor obtido igual a 3,2 cabe~as/ha/ 

ano. Os valores mais baixos foram obtidos 
pelos capins flórida, válida, gordura e 
"gatton panic"; 1,5 cabe~as/hajano foi o 
menor valor encontrado. 

3 - Com respeito á melhor distribui
<;ao estacional da capacidade de suporte, os 
capins que mais se destacaram foram: 
ramirez, braquiária, cameron, gordura, es
treJa, nandi, taiwan A-148 e taiwan A-143. 

4 - Os capins entouceirados apresen
taram maior presen~a de leguminosas nos 
pastos do que os capins de hábito pros
trado. Centrosema e siratro foram as le
guminosas de maior ocorr@ncia nos pastos; 
estilosantes foi a mais escassa. 

SUMMARY 

The experiment was carried out at the Es
tac;iio Experimental de Nova Odessa, of the Ins
tituto de Zootecnia, State of Sáo Paulo. It con
sisted of the evaluation of the stocking rate of 
24 associations of different grasses with a simple 
mixture of legumes. It were tested 7 varieties 
of Pennisetum purpureum, 8 species for prostrate 
grasses and 9 species of tussock grasses. The 
stocking rates obtained during the peak of sum
mer varied from 4,6 to 1,8 heads/ha and during 
winter from 2.0 to 0.6 heads/ha. 

The botanical analysis showed that the ele
phant grass varieties and the tussock grasses had 
Iarger ability to associate with legumes. Cen
trosema pubescens, Macroptilium atropurpureum 
had the highest population followed by Galactia 
striata. 

Taking in consideration the resuJts obtained 
and other factors it is proposed stocking rates 
for the grasses legumes combinations. 
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