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Com esta publica~ao, espera-se colocar a disposi-
~ao da comunidade tecnico-cientifica e da rede assisten
cial, informa~oes uteis, que por certo, nortearao a ati
vidade cientifica de muitos pesquisadores e proporcion~
rao indica~oes importantes ao aprimoramento da tecnolo-
g1a de manejo da pastagem nativa.

No Estado do Piaui, as pastagens nativas consti
tuem 0 alimento basico da pecuaria bovina. Entretanto,
por fatores climaticos adversos associados as deficien-
cias minerais e a falta de um manejo adequado, essas
pastagens tem demonstrado um baixo padrao de eficiencia

Pesquisas na area de pastagem nativa sao, portan-
to, indispensaveis. Atraves delas serao viabilizadas
as tecnologias de melhoramento e manejo que possibilit~
rao a melhoria da produtividade bovina estadual.

ELMANO FERRER DE ALME IDA
CHEFE UEPAE/TERESINA
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EFEITO DA TAXA DE LOTA<;AOEM PASTAGENS NATIVAS, COM E
SEM ADUBAliAO FOSFATADA E CALAGEM, SOBRE 0 GANHO DE

PESO EM BOVINOS

1
. 1Gon~a 0 More~ra Ramos 1

Hoston T.S. do Nascimento 1
Mar~a do P.S.C.B. do Nascifento
Jos: Her~u1ano de1Carva1ho
Jose A1c~mar Leal

RESUMO. Em area de pastagem nativa, 10ca1mente conheci-
da como "zona de mimoso" (vegeta~ao tipo parque) foram
estudadas, sem aduba~ao, as 10ta~oes de 2,0 e 3,3 ha/a-
nima1 e, com aduba~ao a base de 125 kg de superfosfato
simples mais 1 t de ca1cario do10mitico/ha, as 10ta~oes
de 1,4, 2,0 e 3,3 ha/anima1. Com essas taxas de 10ta-
~ao foram rea1izadas duas fases experimentais, de ju -
nho de 1977 a fevereiro de 1978 e de mar~o de 1978 a
mar~o de 1979. Usaramrse no experimento, novi1hos da
regiao, com idade variando de 18 a 24 meses e peso me-
dio, no inicio do experimento, de 194 e 168 kg/ animal,
na primeira e segunda fases experimentais, respectiva -
mente. As pastagens foram ava1iadas para determina~ao
da composi~ao botanica e disponibi1idade de forragem
e, os animais, pesados a cada 28 dias. A aduba~ao fos-
fatada mais ca1agem aumentou a percentagem de 1egumino-
sas e a disponibi1idade de forragem. As maiores dispo-
nibi1idades de forragem e ganhos de peso vivo, por ani~
mal, foram observados nas taxas de 10ta~ao mais baixas.
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tanto adubada como nao adubada, nas t~as de lota~ao mais
altas. As gramineas e leguminosas tendem a diminuir e as
especies de outras familias a aumentar.

A "zona de mimoso" consta de uma extensa area de cam-
pos abertos, cobertos por veget~~ao herbacea predominando
as gramineas e 'leguminosas, esporadicamente, intercalada
por pequenas areas locallzadas, de vegeta~ao arborea e
carnaubeiras esparsas. Botanicamente, essa vegeta~ao e
classificada como parque (RADAM 1973). Esse tipo de vege
ta~ao ocupa cerca de 40% da area do municipio de Campo
Maior, existindo tambem, em menor propor~ao, em outros mu
nicipios do Estado do Piaui.

Os solos mais comuns da regiao sao classificados como
lateritas hidromOrficas distroficas, solos litolicos, co~
crecionarios lateriticos e areias quartzosas hidromOrfi -
cas dis troficas.

Duas atiVidades economicas predominan na "zona de mi-
moso": a extra~ao da cera de carnauba e a cria~ao de ga-
do, principalmente de bovino de corte. 0 proprio munici -
pia de Campo Maior detem cerca de 11,3% do efetivo bovino
do Estado (CEPA 1973).

A disponibilidade de forragem, para 0 rebanho na "zo-
na de mimoso", apresenta-se de modo descontinuo. Na esta-
~ao chuvosa, que e a epoca de erescimento rapido das pl~
tas, 0 criador submete as pastagens a altas taxas de Iota
~ao, 0 que resulta em falta de forragem no periodo seco •
Em conseqUencia, os animais perdem de 30 a 50% do seu pe-
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so vivo. 
A produção, tanto por animal como por grea, depende 

da taxa de lotação a que a pastagem g submetida. Dentro 
de um certo limite, aumentando-se a tàxa de lotação, ge 
ralmente, reduz-se o ganho de peso do animal e aumenta- 
se o ganho de peso por grea ( OIDONAVAN et al. 1979).En 

, ~ 	~ 
tretanto, altas taxas de lotaçao, são, de um modo geral, 
as principais responsgveis pela degradaçao das 
gens. As espgcies mais apreciadas pelos animais 

pasta- 
~ 

sao 

constantemente aparadas, ocasionando o seu desapareci - 
mento e favorecendo o aparecimento de espgcies indesejg 

veis. 
Segundo MOTT (1960), taxas de lotação baixas na es-

taça° de crescimento rgpido das plantas sio necessgrias, 
a fim de conservar forragem suficiente para o período de 

baixa produção. 
Em trabalhos conduzidos por Broatch, citados 	por 

HENDY (1975), para determinar o efeito da taxa de lota 
çao sobre pastagens nativas e sobre a produçao animal , 
verificou-se que, no primeiro ano, as taxas de lotação 
suportaram um ganho de peso em novilhos de 0,370 kg/ani 
mal/dia. Mas, a partir do terceiro ano, foi evidente 

a deterioraç-ão da pastagem e o reflexo na redução de pe 
so dos animais (0,250 g/animal/dia) na mais alta taxa 
de lotação (0,6 ha/animal) comparada com 0,340 g/animaV 
dia, na mais baixa taxa de lotação (1,8 ha/animal). 

Em geral, a adubação fosfatada e a calagem aumentam 
a disponibilidade de forragem das pastagens nativas e 
melhoram sua qualidade pelo aumento da produç.ão de legu 



minosas, resultando em maior ganho de peso dos animais
(ROBINSON 1974).

Resultados obtidos pela UEPAE DE TERESINA (1979),na
"zona de mimoso", mostram que a aplicac;ao de 100 kg de
superfosfato simples/ha aumentou a disponihilidade de for
ragem de 0,76 t/ha/corte para 1,35 t/ha/corte e a per-
centagem de leguminosas de 18,96% para 22,42% em relac;ao
ao tratamento nao adubado. Esse aumento foi maior quan-
do a mesma quantidade do superfosfato foi aplicada onde
haviam sido incorpoTadas ao solo 3 t/ha de calcario, ob-
tendo-se uma disponibilidade de forragem de 1,94 t/ha/
corte e uma percentagem de leguminosas de 39,81%.

Este trabalho tern0 objetivo de identificar taxas
de lotac;ao adequadas e estudar efeitos da adubac;ao fosfa
tada e calagem sobre as pastagens nativas da "zona de mi
moso" e sobre 0 ganho de peso de novilhos.

Este ensa10 foi conduzido no municipio de Campo Mai
or, Piaui, em area tipica da "zona de mimoso". No local
ha predominancia de laterita hidromorfica e solos concre
cionarios lateriticos. Sao solos rasos, pouco permea
veis e mal drenados. A analise quimica das amostras, co-
letadas no inicio do experimento, revelou baixo teor de
fosforo (3 ppm), de potassio (26 ppm) e de calcio mais
magnesio- (0,9 mE%), alta concentrac;ao de aluminio (0,8
mE%) e pH acido (4,9).
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A precipitação pluviometrica local, media de 1913 a 
1967, foi de 1 283,7 sendo que, mais de 90% das 	chuvas 
ocorreram de dezembro a maio (SUDENE s.d.). Durante os 
anos de 1977, 1978 e 1979, a precipitação pluviometrica, 
na 'área experimental, foi de 1 198,4, 1 308,5 e 1 054, 2 
mm, respectivamente, sendo que somente em 1978 as chuvas 
foram distribuidas regularmente durante os seis meses de 
maior precipitação (dezembro a maio). 

O ensaio constou dê duas fases experimentais, com 
animais, de junho de 1977 a março de 1979, estudando- se 
os tratamentos seguintes, sem repetiçoes: 

T1  - Pastagem nativa no adubada com lotaçao de 2,0 
ha/ animal. 

T2 
- Pastagem nativa no adubada com lotação de 3,3 

ha/animal. 
T3 - Pastagem nativa com adubação e calagem e lota-

çao de 1,4 ha/animal. 
T4 - Pastagem nativa com adubação e calagem e lota-

çao de 2,0 ha/animal . 
T5 - Pastagem nativa com adubação e calagem e lota- 

çao de 3,3 ha/animal 
A adubação constou de 125 kg de superfosfato sim- 

ples/ha e, a calagem, de lt de calcãrio dolomitico/ha , 
aplicados nos tratamentos T4 e T5' em novembro de 1975 e, 
no tratamento T3' em novembro de 1976. Em março de 1978 
fez-se uma readubaçao nos tratamentos T3, T4  e T5 , 	COM 

125 kg de superfosfato simples/ha. 
Foram utilizados animais mestiços de zebu, da pré; - 

pria região, inteiros, com idade variando de 18 a 24 me- 



ses e peso medio de 194 e 168 kg/animal, nas primeira e se
gunda fases experimentais, respectivumente. No inicio de
cada fase experimental os animais foram vacinados contra
aftosa e v~rmifugados, repetindo-se a vacina/Sao a cada 4
meses e a vermifuga/Sao a cada 6 meses, no inicio e no fim
da esta/Sao chuvosa. As pesagens dos animais foram realiza-
das a cada 28 dias apos um jejum de 14 horas. Em cada tra-
tamento foram colocados 6 animais, em pastejo continuo,du-
rante cada fase experimental, tendo a sua disposi/Sao agua
e sal mineral.

A pastagem foi avaliada em junho e outubro de 1977 ,em
junho e outubro de 1978 e abril de 1979, apos 0 encerramen
to da segunda fase experimental. Foram colhidas cerca de
3 amostras de 0,50 m2, por hectare. A opera/Sao foi feita
com auxilio de um retangulo de ferro (l,Om x O,SOm) lan/Sa-
do ao acaso~ na area, e a vegeta/Sao dentro do retangulo co£
tada a uma altura de aproximadamente 2,Ocm.

As amostras de cada tratamento foram misturadas, homo
geneizadas e pesadas, retirando-se dai uma amostra Unica ,
separando-se esta em gramineas, leguminosas e outras fami-
lias. A seguir as amostras foram se.cas a 70% C, em estufa
de ventila/Sao for/Sada, para determina/Sao da composi/Sao bo-
tanica e disponibilidade de forragem, a base de peso seco.

Na epoca seca, em outubro, foi feita somente a avalia
/Sac da disponibilidade de forragem, devido a pastagem es -
tar seca, nao havendo possibilidade de separa/Sao dos compo
nentes para determina/Sao da composi/Sao botanica.



A media da disponibi1idade de forragem, por corte
nos tratamentos adubados foi 57% superior ados naq adub~
dos (Tabe1a l),mostrando 0 efeito benefico da aduba~ao
sobre a produtividade da pastagem.

A disponibi1idade de forragem, referente aos meses
de abri1 de 1979, foi inferior a obtida em junho de 1977
e de 1978. Indicando que, em abril, quando 0 periodo chu
voso ainda nao terminou, as forrageiras nao atingiram 0
maximo potencial de produ~ao.

A maior disponibi1idade de forragem obtida em junho
de 1977 em re1a~ao a junho de 1978 foi devido, provave1 -
mente, ao periodo de repouso das pastagens de novembro de
1976 a junho de 1977.

As pastagens com taxas de 10ta~ao mais baixas, gera!
mente tiveram maior disponibi1idade de forragem.

Em outubro, a disponibi1idade de forragem foi baixa,
tanto em 1977, como em 1978. Contudo, em 1978, permaneceu
uma maior propor~ao de forragem ve~de, em conseqUenciadas
chuvas caidas, mesmo em pequena quantidade, durante os me
ses da esta~ao seca.

No inicio do ensaio, a disponibi1idade de forragem ,
na pastagem nao adubada, foi maior no tratamento com mai-
or 10ta~ao (2,0 ha/anima1). Mas, nas duas ava1ia~oes se-
guintes ~ com a continua~ao do pas tejo, foram semelhantes
e, dai em diante ficou evidenciado maior disponibilidade
de forragem no tratamento de menor 10ta~ao (3,3 ha/ ani -



TABELA 1 - Disponibilidade de forragem de pastagem nativa da "zona de mimoso" sem e com
aduba~ao fosfatada mais calagem, em Campo Maior, de 1977 a 1979.

Lota~ao Disponibilidade de forragem (t/ha/corte) M-d'
TRATAMENTOS (ha/animal) e l.aa a a a a1 aval. 2 aval. 3 aval. 4 aval. 5 aval.

04.06.77 06.10.77 20.06.78 17.10.78 04.04.79

1. Pastagem nativa 2,0 2,9 1,0 1,5 0,6 1,4 1,4
nao adubada 3,0 2,0 1,0 1,5 1,0 1,5 1,4

Media 2,4 1,0 1,5 0,8 1,2 1,4 t-'
~

2. Pastagem nativa 1,4 3,8 1,5 3,5 1,0 2,3 2,4
+ 25 kg de 2,0 2,3 1,0 2,6 1,3 1,7 1,8
P205 It cal/dol/ha 3,3 3,6 1,4 2,3 1,2 4,1 2,5

Media 3,2 1,3 2,8 1,2 2,7 2,2



mal). Ocorrencias seme1hantes foram constatadas na pasta-
gem adubada, nos tratamentos com lota~ao de 1,4 e 3,3 ha/
animal. Porem, no tratamento com lota~ao de 2,0 ha/ani -
mal, a disponibi1idade de forragem foi inferior ao trata-
mento com maior lota~ao (1,4 ha/anima1). Isto foi ocasio
nado, possive1mente, pe1a existencia de uma grande area a
1agada, que pode ter inf1uenciado negativamente no desen-
vo1vimento das plantas.

Houve uma varia~ao acentuada nos componentes da pas-
tagem nao adubada nos dois periodos de pastejo, na taxa
de lota~ao mais a1ta, ou seja 2,0 ha/anima1. Esta varia-
~ao foi maior na percentagem de 1eguminosa que diminuiu de
15,9% em 1977 para 3,9% em 1979, enquanto as especies de
outras fami1ias aumentaram de 19,2% para 37,4%. Fato se-
me1hante ocorreu tambem, com a pastagem adubada, com taxa
de lota~ao de 1,4 ha/anima1, cuja percentagem de 1egumino
sas baixou de 47,9% para 41,7% e a percentagem de outras
fami1ias aumentou de 9% para 39,1% (tabe1a 2). Estas ob-
serva~oes podem ser um indicativo de que as lota~oes aqui
mencionadas estao acima das potencia1idades das pas ta-
gens, as quais tendem a uma degrada~ao.

A aduba~ao fosfatada beneficiou a propor~&o de 1egu-
minosas na pastagem passando de 15,5% para 32,5%, em 1971

A maior percentagem de 1eguminosas (47,9%) observada no
tratamento adubado com lota~ao de 1,4 ha/anima1 em 1977 ,
em re1a~ao aos demais tratamentos, foi em conseqUencia da
aduba~ao mais recente (aduba~ao em 1976, enquanto nos ou-



TABELA 2 - Composi~ao botanica (percentagem em peso seco, a-709C, de gramfneas, 1egu-
minosas e outras famfUas) em pastagem nativa da "zona de mimoso", Campo
Maior, 1977 a 1979.

a .- a .- 3a .- a .-
Lota- 1 avah.a~ao 2 avah.a~ao ava11a~ao 4 avah.a~ao

TRATAMENTOS 14.06.77 -21.03.78 20.06.78 04.04.79-~ao
•G L 0 G L 0 G L 0 G L 0

1. Past. nativa 2,0 64,9 15,9 19,2 66,9 19,3 13,7 42~O '31,2 26,8 58,7 03,9 37,4
nao adubada 3,3 73,7 15,1 11,1 76,7 9,2 14,0 49,7 9,8 40,5 75,5 11,3 13,2 •....

0\

2. Past.nativa 1,4 43,1 47,9 9,0 30,2 19,9 49,8 4,6 62,6 32,7 19,1 41,7 39,1
25 kg P205 + 2,0 55,7 22,7 21~6 60,6 11,2 28,1 7,6 76,3 16,1 40,4 30,9 29,6
1t cal/dol/ha 3,3 57,2 26,8 16,0 69,6 8,2 22,2 13,1 71,9 15,0 62,1 19,4 18,5

G ••Gramfneas, L= Leguminosas e 0= outras familias



tros tratamentos £01 em 1975).
As maiores percentagens de leguminosas £oram consta-

tadas no ana de 1978, devido a readuba~ao realizada naqu~
le ano.

Variaxao do peso vivo dos animais

Na primeira fase do experimento (junho de 1977 a fe-
vereiro de 1978), os animais das pastagens adubadas ganha
ram peso ate novembro, indicando um efeito benefico da a-
duba~ao sobre 0 ganho de peso (figura 1), enquanto os ani
mais das pastagens nao adubadas, iniciaram uma leve perda
de peso em setembro, possivelmente, devido ao baixo valor
nutritivo como tambem a menor disponibilidade de for~a-
gens.

. No infcio da esta~ao chuvosa, em dezembro, houve uma
queda acentuada no peso vivo dos animais, em todos os tra
tamentos. Esta perda de peso e explicada pela rejei~aoda
forragem seca, preferindo os animais as brot~oes novas ,
ainda escassas, havendo um consumo de materia seca insu -
ficiente. Com a continua~ao das chuvas, houve um ganho
de peso rapido dos animais, que foi crescente ate 0 final
do perfodo experimental, em fevereiro de 1978.

No ana de 1978, segunda fase experimental, como as
chuvas foram regulares, a perda de peso, durante 0 peri~o-
do crftico nao se repetiu (figura 2). Houve apenas um me-
nor ganho de peso nos tratamentos da pastagem nao adubad~
principalmente no de lota~ao mais alta (2,0 ha/animal).E~
tes dados indicam que com 0 simples controle da taxa de
lota~ao, os animais podem ganhar peso durante todo ana



T1 - ~MT_ NATIVA SEll ADOBAC;lO 12,0 Ha/ANIIIALl

Ta - MSTMOI NATI"" tEll AOUaAlrlO 13,3 Ha/ANIIIAL)
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FIGURA 1 - VARIAC;AO DE PESO VIVO DE ANIMAlS Ell

PAsTAGEII NATIVA DA "ZONA DE MIMOsO".

PRIIIIEIRA FASE EXPERIMENTAL.
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e mostram a vantagem de se utilizar as pastagens sob ta-
xas de lota~ao baixas, na esta~ao de chuva~, para conser
var forragens para a epoca seca.

A queda de peso dos animais apos as primeiras chu-
vas foi confirmada, embora menos drastica que na primei-
ra fase.

A superioridade no ganho de peso dos animais nas
pastagens adubadas foi devido a maior disponibilidade ..de
forragem, como tambem a maior propor~ao de leguminosas
que contribuiram para melhorar sua qualidade.

Os maiores ganhos de peso, por animal, foram obser
vados nas mais baixas taxas de lota~ao (tabela 3), sendo
mais acentuados em 1978 (603 g/animal/dia), na pastagem
adubada com taxa de lota~ao de 3.,3 ha/animal. (Tabela 3).

o tratamento com taxa de lota~ao de 2,0 ha/animal,
na pastagem adubada, na primeira fase experimental, foi
inferior ao tratamento com taxa de lota~ao maior, (1,4
ha/animal), em consequencia da existencia de uma extensa
area inundavel no tratamento com taxa de lota~ao de 2,0
ha/animal. A nao repeti~ao de tal ocorrencia, na segun-
da fase, foi, provavelmente, devido a melhor distribui -
~ao das chuvas. Para uma mesma taxa de lota~ao, os ga-
nhos de peso vivo, tanto por animal como por area,nao fo
ram muito diferentes entre as duas ultimas fases experi-
mentais, sendo estes, superiores aos daprimeira, porque
o periodo de pastejo da primeira fase foi quase todo du-
rante 0 periodo seco do ano.



Tabela 3 - Varia~ao do ganho de peso vivo de bovinos em pastage.m nativa de "zona de
mimoso" em Campo Maior, de 1977 a 1979.

Ganho de peso vivo dos-inImais

Tratamentos Lota~ao 1a fase expo junho/77 2a fase expo mar~o/78
(ha/animal) a fev/78 (238 dias) a mar./79 (364 dias)

g/ani g/ha/ Peso g/ani- g/ha/ Peso
mal! dia final ma1/ dia final
dia (kgL dia (kg)

Pas tagem nati va 1,4 - - - - - - N

nao adubada ....
2,0 296 145 264,4 318 159 284,1
3,0
3,3 344 103 276,6 380 114 306,7

Pas tagem nati va 0,9
adubada 1,4 357 249 280,0 436 304 327,1

2,0 310 155 268,5 454 227 333,7
3,3 399 120 289,,3 603 181 387,4
-

obs.: Os pesos vivos medios inicia1 foram)194 e 168 kg/animal na primeira e segunda fa
ses, experimentais, respectivamente.



Os resultados obtidos nas condi~oes do presente tra
balho permitem formular as seguintes conclusoes:

a) a aduba~80 fosfatada mais calagem aumentam a disponibi
lidade de forragens e as percentagens de leguminosas
na pastagem, proporcionando maior ganho de peso dos
animais;

b) controlando-se a taxa de lota~ao e possivel manter no-
vilhos na pastagem ganhando peso durante todo ano, ex-
ceto durante as primeiras chuvas ,quando a forragem s!.
ca e deteriorada pela umidade;

c) nas taxas de 10ta~80 mais altas (2,0 hOa/animal), sem
aduba~80 e de 1,4 ha/animal, com aduba~ao, as pasta
gens tendem a degrada~ao, devido a um possfvel super
pastejo.
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