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RESUMO: Durante 0 perlodo experimental de novembro de 1995 a abril de 1996 variaveis como
disponibilidade de MS da plants toda, do residua p6s-pastejo e das perdas de pastejo de uma pastagem
de capim Tobiata foram avaliadas. 0 cicio de pastejo foi de 34 dias (33 de descanso e 1 de ocupa~ao)
para 0 late principal de va cas de leite. Os dados obtidos foram divididos em perlodos de pastejo e
esses comparados entre si pelos testes de variancia do recurso Proc-GLM do pacote estatistico SAS.
Observou-se uma queda crescente na eficiencia de colheita da pastagem a medida que 0 cicIo avan~ou,
Em contrapartida, a quantidade de residua p6s-pastejo aumentou. Eficiencias de pastejo de 68,57% e
18,82% foram observadas quando a quantidade de residua foi 1491,50 e 7917,90 kg MS/ha durante os
meses de novembro e abril, respectivamente. A composi~ao botanica mostrou-se menos favoravel
com 0 avan~ar da esta~ao de pastejo. A rela~ao haste/folha aumentou de 0,33 para 1,92 do perlodo de
novembro/dezembro par~ abril/maio, respectivamente. Concluiu-se que a pressao de pastejo para 0
capim Tobiata deve ser maior do que as utilizadas nesse experimento (8,84%PV) para que a eficiencia
de colheita aumente. A quantidade de residua p6s-pastejo parece uma melhor como referencia de
manejo, como ferramenta para minimizar as perdas de pastejo .
Palavras-chave: Panicum maximum, Tobiata, pastejo rotacionado, eficiencia de pastejo, residua p6s-
pastejo, produ~ao de materia seca

PRODUCTION AND UTILIZATION OF TOBIATA GRASS (Panicum maximum cv. Tobiata)
UNDER ROTATIONAL GRAZING

ABSTRACT: During the experimental period of November 1995 to April 1996 the total availability, residue
left after grazing and losses of a Tobiata grass pasture were evaluated. The grazing cycle was 34 days
(33 of rest and 1 day of grazing) for the main group of cows. A decrease in the grazing efficiency was
observed when the cycle advanced in time and the residue height was increased. The values
68.57% and 18.82% were observed when the residue was 1491.50 and 7917.90 kg/ha during
November and April respectively. The botanic composition was less desirable cycle after cycle.
The steam/leaf ratio increased from 0.33 to 1.92 in November and April, respectively. The grazing
pressures used for the Tobiata grass should be greater than those used in this experiment
(8.84 % LW); the postgraze residue seems to be a better tool for pasture management. This
practice will probably reduce losses and increase the efficiency of pasture utilization.
Key words: Panicum maximum, rotacional grazing, grazing pressure, postgraze residue, dry matter

production

INTRODUC;AO

A produyao de materia seca numa
pastagem e funyao de fatores inerentes ao
ambiente como temperatura e radiayao, e de fatores
passiveis de serem alterados pelo homem, tais como
disponibilidade de nutrientes e de agua. Alem disso,
as tecnicas de manejo empregadas podem influir na
dinamica de produyao e usa dessa forragem.

Sendo urn dog objetivos da atividade
pecuaria a rnaxirnizayao da receita Ifquida par
unidade de area utilizada e sabendo que as
relayoes de custo pouco saD alteradas para urn
dado nfvel de utilizayao de insurnos, todo esforyo
do produtor deve ser direcionado no aurnento na
eficiencia de produyao e de colheit~ da forragern

disponfvel (Nabinger, 1997).
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No dia 20 de outubro de 1995 toda
forragem do local foi nivelada a cerca de 15 cm
do solo. Recebeu em seguida adubayao de 50 kg
de N/ha, 50 kg de P 20s/ha e 50 kg de K2O/ha,
sendo efetivamente iniciado 0 pastejo dia 23 de
novembro de 1995. A analise qufmica do solo
revelou os seguintes valores Ca+2 = 2,9; Mg+2 =
1,4 e K+1 = 0,1 meq/1 OOg de solo. o pH CaCI2 de
6,1, MO de 2,4% e 0 P em resina de 43 ppm.

Essa area foi dividida em 34 piquetes
de aproximadamente 920 m2, sendo reservados
cerca de 1700 m2 para area de descanso dos
animais e corredores de acesso aos piquetes. o
perfodo de ocupayao de cada piquete foi de um
dia, sendo entaD novamente pastejado ap6s 33
dias de descanso, conforme as orientayoes de
manejo de Santos (1993). o manejo consistia em
dar acesso inicialmente a um late de animais de
major produyao (Lote A), os quais p~rrnaneciam
no piquete das 19hOO as 04h30 do dia seguinte.
No restante do dia esses animais tinham acesso
a uma area distinta reservada para descanso a
sombra. Aproximadamente as 07hOO 0 piquete em
questao recebia 0 late de repasse que era
composto par diversas categorias animais, tendo
como unico objetivo consumir os extratos
inferiores do pasta ate uma altura de residua de
aproximadamente 40 cm. A carga animal do Lote
A era ajustada de forma a permitir uma sabra de
forragem para 0 repasse. o late de repasse
variava em tamanho de acordo com a quantidade
diaria de sabra.

No dia seguinte a cad a pastejo os
piquetes recebiam adubayao de 85 kg de N/ha e
85 kg de K2O/ha par pastejo at raves da f6rmula
20.00.20.

Aproximadamente a cad a 17 dias foram
feitas avaliayoes da produyao forragem, em dais
diferentes piquetes, onde foi medido:

Inumeros trabalhos cientificos tern sido
feitos para identificar parametros que balizem 0

produtor quanto ao momento e forma ideal de

empregar praticas de manejo nas pastagens.
Decisoes quanto ao nivel e momento de reposiyao
de nutrientes, freqOencia e intensidade de colheita

da forragem, sac alguns dos principais pontos de

tomada de decisao no campo.

As forrageiras tropicais caracterizam-se
pela capacidade de produzir grandes quantidades
de materia seca por hectare, tendo portanto urn
potencial de suportar lotayoes animais tambem
elevadas. Pa~a que a conversao de forragem em
produto animal/ha seja maximizada sac
necessarios ainda do is fatores. Em primeiro lugar,
que a ingestao de nutrientes seja compativel com
a produyao animal desejada para 0 sistema de
produyao em questao. Para tal sac necessarios
animais com potencial genetico para converter a

biomassa vegetal em produtos animais (carne,
leite ou la) da forma mais eficiente possivel. Em

segundo lugar que a colheita do material
disponivel seja a mais eficiente possivel. 0
material deixado ap6s 0 pastejo deve ser 0 minimo
necessario para permitir uma rebrota vigorosa e
a perenidade dessa pastagem, porem, sem

comprometer a performance animal devido a
limitayoes de consumo e/ou da qualidade
nutricional da forragem disponivel.

As especies do genero Panicum sac de

larga utilizayao no territ6rio nacional e
apresentam-se como urn dos materiais de major
potencial de produyao e diversificayao de

gen6tipos (Jank, 1994). No entanto, aspectos
relacionados com a fisiologia dessa forrageira
devem ser melhor definidos para confirmar ou

ajustar procedimentos de manejo generalizados(Barbosa et al., 1997) .

Com 0 intuito de gerar subsidios para

produyao e utilizayao racional do cultivar Tobiata (P.
maximum cv. Tobiata) este trabalho objetiva descrever

alguns aspectos morfo-fisiol6gicos dessa graminea
em condiyao de campo, durante 0 verao, sob pastejo

rotacion~o com vacas em lactayao.

.Disponibilidade de MS da planta toda e de
resIdua p6s-pastejo: Imediatamente antes da
entrada dog anima is no piquete a ser amostrado
(planta toda) e no dia seguinte a saida do late de
repasse (residuo), toda forragem cuja base da
touceira estivesse contida em quatro amostras
retangulares de 3m2 (1 m x 3m). escolhidas ao
acaso pelo metoda das linhas de intersec~ao, foi
cortada 0 mais rente possivel do solo (3 a 4 cm) e
coletada para posterior pesagem. (Adaptado de
Hilleshein, 1987).

MATERIAL E METODOS
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Este trabalho foi realizado numa area de
3,3 ha estabelecida com capim Tobiata (Panicum
maximum cv. Tobiata) em 1992, nas
dependencias do Sistema de Produ~ao de Leite
da "Fazenda Canchin" (CNPPSE-EMBRAPA),
municipio de Sac Carlos, estado de Sac Paulo. As
coordenadas do local sac latidude 220 01 ',longitude
47053' e altitude de 854 m acima do nivel do mar.

.Composi~ao botanica: A pal1ir de Gada amostra
de disponibilidade de MS da planta toda e do
residuo p6s-pastejo, uma sub-amostra de
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aproximadamente 3 a 4 kg foi separada. Esse
materia! coletado foi separado em folha, haste e
materia! senescido para posterior secagem em
estufa a 600 C par 72 horas e definiyao das
relayoes entre os componentes com base na
materia seca.

.Altura da planta: A altura da forragem no
momenta de entrada dos animais (planta toda)
assim como a da sua safda (resfduo p6s-pastejo)
foram tomadas em dez pontos diferentes. A altura
consistiu no comprimento medido desde 0 nfvel
do solo ate a envergadura da folha mais alta do
ponto em questao.
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.Densidade da forragem: Foi calculada
dividindo-se a materia seca produzida no perfil da
planta toda e do residua pela altura da planta
(Hernandez et ai, 1990).
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.Perda de forragem: Foram marcadas quatro
areas de 4m2 em diferentes locais dog dais
piquetes amostrados. Logo ap6s 0 seu pastejo
cada area era cuidadosamente limpa de todo
material caido deixando-se 0 solo exposto, ap6s
0 fim do pastejo subsequente todo 0 material caido
nao aderido as touceiras foi coletado e seco em
estufa a 60°C par 72 horas para posterior pesagem
(Adaptado de Hilleshein, 1987).

Para uma mais 'facil interpretacao dog
resultados essas medidas foram agrupadas em
cinco periodos:

1. Caletas dias 23/11/95 e 27/12/96

5.500 a 9.900 kg MS/ha de pastagem de capim
Tobiata, ajustados para um cicio de pastejo
semelhante. Ja Machado et al. (1997) observaram
em capim Tobiata, cortado a cada 35 dias, produ~6es
de MS verde total da ordem de 16.826 a 19.093 kg/
ha em tun~ao das alturas de corte de 20 e 40 cm,

respectivamente.
A taxa de acumulo de materia seca para

cad a periodo toi estimada subtraindo-se da
disponibilidade total de MS do residua medic do
periodo anterior, e dividindo-se par 33 dias de
crescimento (TABELA 2), seguindo 0 raciocmio
proposto par Balsalobre (1996). Observa-se que
a taxa media de acumulo de MS foi de 253,13 kg
/ha.dia durante a fase experimental.

Para um periodo medic de 180 dias de
utiliza~ao da forrageira durante a epoca de
crescimento favoravel (aguas), teriamos uma
produ~ao total de 45.563,40 kg de MS/ha. Se a
esse valor for acrescida a quantidade media de
MS de residuo de p6s-pastejo de 5.554 kg/ha,
estimariamos uma produ~ao total de 51.117,40
kg/ha no periodo. Esse valor esta muito proximo
ao de 53.000 kg/ha de MS citado por Jank (1994)
como valor maxima obtido na avalia~ao de 156
acessos de Panicum maximum.

As taxas de crescimento reduziram do
periodo 2 em diante seguindo a tendencia de
sazonalidade de produ~ao para gramineas
tropicais descritas par Machado et al. (1997) e
Pedreira & Mattos (1981). Os valores obtidos para
os cinco periodos de observa~ao foram
respectivamente de 170,72; 369,98; 342,40;
294,61 e 89,93 kg/ha.dia de MS.

0 residua p6s-pastejo aumentou
claramente com 0 adiantar da esta~ao de pastejo,
refletindo uma distor~ao nos objetivos de manejo
propostos inicialmente. Os valores de MS de
residua p6s-pastejo oscilaram numa amplitude de
1.491,50 a 8.089,30 kg/ha, no periodo 1 e 4
respectivamente. demonstrando que a eficiencia
de colheita estimada decaiu com 0 avan~ar da
esta~ao. Na TABELA 2 observamos que a
eficiencia media estimada de colheita para 0
periodo experimental foi de 47,63%. Durante 0
periodo 5 atingiu seu menor valor (18,83%),
enquanto no periodo inicial foi de 68,57%. Ambos
os valores sac considerados baixos pois
eticiencias de colheita em pastejo variam de 30 a
80% segundo Hilleshein (1987). Esse mesmo
autor observou em pastejo de capim eletante
eticiencias de colheita media de 37 % do material
disponivel durante 0 periodo das aguas e atribuiu

, esse lata a nao elimina~ao do meristema apical
do pasta no primeiro pastejo.

2. Caletas dias 13/01/96 e 30/01/96
ram
jois 3. Caletas dias 16/02/96 e 04/03/96

4. Caletas dias 21/3/96 e 07/04/96
, de
; da

ado
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5. Coletas dias 24/04/96 e 11/05/96

RESULTADOS E DISCUSSAO

Observou-se que a disponibilidade de
forragem no momento da entrada dos animais ao

piquete manteve-se estavel nos perfodos 2 a 5,
apresentando valor menor apenas no perfodo
inicial da estayao de pastejo, embora no ultimo

perfodo ja houvesse uma tendencia a reduyao
dessa variavel (TABELA 1). 0 valor medio de
12.374 kg MS/ha ap6s um perfodo de 33 dias de

crescimento e bastante superior aos valores
encontrados por Sarmento et al. (1997) que obteve
uma disponibilldade total de aproximadamente

stra
do
de
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TABELA 1 -Variaveis relacionadas com a disponibilidade de MS da planta toda, resfduo p6s-pastejo e
perdas de pastejo
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Letras diferentes n~ linha indicam diferen~a significativa entre medias, de acordo com 0 teste de Tukey
a 5%. .

TABELA 2 -Estimativa da dinamica de utilizac;:ao e acumulo de MS da pastagem

Componente
2 4 5

Disponfvel 0;0

Perdas 0;0
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Esse baixo aproveitamento da forragem
possivelmente e decorrente das pressoes de pastejo
que vigoraram durante 0 periodo experimental
(TABELA 5). Valores considerados ideais para
bovinos em lactayao saD citados na literatura como
sendo ao redor de 6 % PV, para que se obtenha
produyoes animais satisfatorias (Combellas &
Hodgson, 1979). Nesse experimento a pressao de
pastejo media observada para 0 late de ponta foi
ao redor de 8,7 % PV. Combe lias & Hodgson (1979)
observaram uma queda no aproveitamento da
forragem a medida que reduziu-se a pressao de
pastejo. 0 aproveitamento de azevem perene sob
pastejo caiu de 85 para 33% quando a pressao de
pastejo variou de 3 para 9%. Porem os estudos que
definiram a pressao de 6% como aconselhavel
tiveram disponibilidades totais de MS menores que
as obtidas, portanto deixando residuos pos-pastejo
tambem inferiores. Assim, ao se fixar um valor de
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~~
Ha;;,"
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pressao de pastejo, ocorre uma redugao no
aproveitamento da forragem com conseqGente
aumento da altura e quantidade de residua, a
medida em que a disponibilidade de forragem
aumenta com 0 avangar dog periodos de pastejo.

Dessa forma Balsalobre (1996) adverte
para que major atengao seja dada no senti do de se
considerar 0 residua p6s-pastejo e nao a pressao
de pastejo como principal norteador de manejo em
pastagens tropicais, principalmente quando os
valores de disponibilidade de MS sejam superiores
a 6000kg/ha.

E interessante notar 0 comportamento
inverso da quantidade total de MS de folhas na
planta toda e no residua p6s-pastejo. Enquanto a
quantidade de folhas potencialmente disponiveis
reduz-se durante 0 final da estagao de pastejo, no
residua p6s-pastejo essa fragao cresce em termos
absolutos indicando uma menor colheita de tecidos

Letr
5%.
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considerados par Stobbs (1973) como limitantes
ao consumo devido a dificuldade de apreensao
da forragem esparsa no pGrfil. DGssa forma 0

tempo de pastejo teria que ser aumentado para
compensar menores volumes par bocado, fato que
ocorre apenas ate certos limites.

Os bovinos pastejam de forma seletiva,
colhendo a pastagem sempre em camadas
horizontais no perfil (Hodgson, 1994). Observa-
se que as densidades do residua p6s-pastejo sac
numericamente inferiores que as da
disponibilidade total, 71,63 e 54,78 kg MS/ha.cm
respectivamente (TABELAS 3 e 4), sugerindo um
menor potencial de colheita pelo pastejo a medida
que os perfis superiores sac consumidos,
intensificando a queda da qualidade alimentar da
forragem, que tambem possui qualidade nutritiva
inferior.

vegetais de melhor qualidade nutricional. A
quantidade de MS de hastes par sua vez elevou-se
do primeiro para os d~mais p~rfodos. tanto na planta
toda quanta no residua. As medias dessa fras;ao
foram de 5.520,80 e 3.515,40 kg/ha para
disponibilidade total e residua p6s-pastejo,
respectivamente (TABELA 1).

As perdas elevaram-se durante os
periodos de major dispor'libilidade de MS, tendo
como media do periodo experimental 0 valor de
1.178,58 kg/ha. Hilleshein (1987) observou em
capim-elefante que as perdas de pastejo foram
reduzidas com menores alturas do meristema
apical, com 0 aumento da porcentagem de folhas
na MS total e quando a pressao de pastejo sabre
a MS total foi mais alta. Com 0 avans;ar dos
periodos de pastejo a porcentagem de folhas na
planta toda reduziu de 73,05 % para 28,01%
(TABELA 3), enquanto as perdas de MS foram de
569 contra 1057,9 kg/ha (T ABELA 1) nesses
periodos, respectivamente. Da mesma forma a
altura da forragem e do residua variaram com 0
aumento da disponibilidade de MS. Podemos
observar nos TABELAS 3 e 4 que esses valores
variaram entre os extremos de 123 a 199,5 cm e
57 a 140,25 cm para a disponibilidade total e para
0 residua p6s-pastejo, respectivamente. A
combinas;ao dessas variaveis, reflexo das
pressoes de pastejo que vigoraram entre 3,4 a
9,7% com media de 8,84% PV, sugerem que 0
baixo aproveitamento e a elevada perda de pastejo
provavelmente seriam minimizados se 0 residua
p6s-pastejo fosse mantido mais baixo, ou
seja, se as pressoes de pastejo fossem mais
elevadas.

y

As densidades de forragem observadas,
com a media do periodo em 71,63 kg MS/ha.cm
na disponibilidade total (TABELA 3), sac

A composiyao botanica da planta assim
como a qualidade da MS total disponivel
tornaram-se menos favoraveis a medida em que
avanyou a estayao de pastejo. Na T ABELA 3
observamos urn aumento claro ocorrido na relayao
haste/folha na planta toda. Esse fato demonstra
uma major participayao de tecidos de menor
potencial de ingestao e digestao, como as hastes
que aumentaram sua participayao relativa de
23,36 para 53,05% do primeiro para 0 ultimo
periodo de observayao. A qualidade nutricional
inferior das hastes foi constat ad a para diversas
especies de Panicum par Akin et al. (1984).
Valores acima de 1,0 para relayao haste/folha,
como observado ja no periodo 3 (TABELA 3),
foram considerados como limitantes a
performance animal par Pinto et al. (1994).

A composiyao botanica do residua sofreu
menores alterayoes com 0 decorrer da estayao
(TABELA 4). Apenas no periodo 1 de forma geralno
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TABELA 3 -Variaveis relacionadas com produ~ao e composi~ao botanica da planta toda

Perbdo
CV
%

MediaComponentes

2 3 4

nto
na
oa
,eis
no

110S

jos

5

% folhas na MS 73,05. 42,30 b 41,12 b 36,93 b 28,01 c 44,28 8,60

% senescido MS 3,60 b 17,09. 12,51 .14,51 .18,94. 13,34 30,16

Letras diferentes na linha indicam diferenya significativa entre medias, de acordo com 0 teste de Tukey a5%.
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rABELA 4 -Variaveis relac;:ionadas com producao e composicao botanica do residua p6s-pastejo

Componentes Perbdo Media ~~
e
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"""""'""",'
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26,36 b 61,11 a 61,19 . 68,93 a 56,34 . 54,78 19,46

31,35" 18,50 b 12,70 b 18,40 b 14,22 b 19,03 22,19

9,21b 11,18b 27,36 17,01b 26,18" 18,19

a indicam diferenya significativa entre medias, de acordo com 0 teste de Tukey
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TABELA 5 -Variaveis relacionadas a componentes de pastejo e performance animal
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pastejo 2 %

Dias de lactac;:ao

ECC4

;~;9:'~,9;

8,36

i:4;'?;zi J,2;~~;
9,77

(~,~i~i;~:

6,30

"11' 0"8 '
" "","..""""",,,

8,847,14

'*~..'~~
57

3,2

!~\~[~\~:!
49

3,1

~1J1Z

,~~tj!i~i

67

3,2

:i~~j:~iJ.
81

3,4

30C63
c;Atlc

72

~~;~~~llj

42

2,9

B

1 Correspondente a animal de 450 kg de peso vivo

2 Referente ao late de pastejo de ponta (A)
3 Rela~ao de consumo diario de concentrado / produ~ao diaria de
4 Escore de condi~ao corporal (1 muitomagra e 5 muito gorda)

Dessa forma os resultados observados
nesse experimento sugerem que pastejos mais
intensos ou mais frequentes deveriam ser efetuados
para que 0 aproveitamento da forragem fosse major.
a uso da pressao de pastejo como principal diretriz
de manejo do capim Tobiata nao se mostrou
favoravel, devido ao aumento das perdas e do
resfduo de pastejo a medida que a disponibilidade
de forragem aumenta. a balizamento do manejo
pela altura do resfduo possivelmente proporcionara
uma major eficiencia de pastejo. Porem, os dados
sugerem tambem que a medida que as taxas de
acumulo de MS aumentam, a frequencia de pastejo
deva ser aumentada de forma a proporcionar um
material disponfvel com major quantidade de tecidos
de facil consumo e digestao.

a qualidade do material foi mais elevada, com
31,35% de folhas na MS, indicando ainda um
potencial maior de aproveitamento. A densidade
media observada no residua foi de 54,78 kg!
ha.cm, e a relayao haste!folha de 3,86,
demonstrando uma grande seletividade de
colheita do material. As porcentagens dos diversos
tecidos do residua foram de 19,03; 62,78 e 18,19%
da MS para folhas, hastes e material senescido,
respectivamente (TABELA 4). Observou-se um
aumento nos valores relativos de haste no residua
enquanto que a porcentagem de material
senescido manteve-se. Esse fato pode ser
explicado ao observar-se que 0 valor absoluto
desse tecido reduziu no residua provavelmente
par ser incorporado as perdas de p6s-pastejo.

H
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CONCLUSOES

.A major eficiencia de colheita nesse
experimento foi de 68%, obtida com urn resfduo p6s-
pastejo de 1.491 kg MS/ha e uma altura de 58 cm.
Essa eficiencia tendeu a reduzir-se a medida em
que houve aumento das duas variaveis acima.

.A lota~ao anima! media observada no
perfodo foi de 8,84 UNha. No entanto a eficiencia
de colheita media do material potencialmente
consumfvel foi de apenas 47,63 %.

.A densidade de forragem media
observada no capim Tobiala foi de 71,63 kg de
MS/ha.cm na planta toda e de 54,78 kg de MS/
ha.cm no residua p6s-paslejo.

-
y

.A composiyao botanica do capim
Tobiata tornou-se menDs favoravel com 0 avanyar
dog perfodos de pastejo. A relayao haste/folha
aumentou de 0,33 para 1,92 na planta toda do infcio
para 0 Jim do perfodo experimental.
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