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RESUMO 

Quinze hfbridos ineditos de capim-coloniao (Panicum maximum Jacq.) 

foram avaliados, em experimentos em blocos ao acaso com tres repeti<;:oes, 

quanta aos seguintes caracteres agron6micos e morfol6gicos: altura de planta, 

rela<;:ao numero de perfilhos reprodutivos/ numero total de perfilhos, rela<;:ao nQ de 

panfculas/perfilho reprodutivo, ciclo de florescimento, porcentagem de materia 

seca; comprimento da lamina foliar, largura da lamina foliar e comprimento de 

panfcula. Posteriormente, as sementes colhidas foram analisadas quanta aos 

seguintes parametres de qualidade: pureza ffsica, nQ de sementes/grama, 

viabilidade inicial (teste de tetraz61io), germina<;:ao normal e ap6s envelhecimento 

acelerado e velocidade de germina<;:ao de sementes nao tratadas e tratadas com 

H2S04, em cada caso- Adicionalmente, foram determinadas, pelo teste de 

tetraz61io, as porcentagens de sementes remanescentes viaveis, ao final dos 

testes de germina<;:ao. Ocorreu notavel variabilidade, entre os hfbridos estudados, 

quanta ao ciclo de florescimento, possibilitando a distin<;:ao de quatro grupos: ciclo 

tardio, media, precoce e muito precoce. Observou-se, para os hibridos de ciclo 

precoce e muito precoce, aloca<;:ao preferencial de energia para as fun<;:oes 

reprodutivas (maiores valores para numero de perfilhos reprodutivos/numero total 

de perfilhos e numero de panfculas/perfilho reprodutivo). Por outro lado, os 

hibridos de ciclo media e tardio tiveram grande parte da energia direcionada para 

as fun<;:oes vegetativas (maiores comprimento e largura da lamina foliar; maior 

comprimento de panfcula e maior porcentagem de materia seca). 0 numero de 

sementes/grama e a pureza fisica apresentaram correla<;:oes lineares negativas 

de elevada magnitude com o ciclo de florescimento (r = -0,89 e r = -0,90, 

respectivamente). Em sementes nao tratadas, os hibridos de ciclo tardio e media 

revelaram maiores porcentagens de germina<;:ao e indices de velocidade de 

v 



germinayao, quando comparados com os demais (coeficientes de correlayao com 

o ciclo de florescimento: r = 0,86 e r = 0,82, respectivamente). Por outro lado, as 

porcentagens de germina9ao ap6s o teste de envelhecimento acelerado, tambem 

em sementes nao tratadas, apresentaram correlayao zero com o ciclo de 

florescimento(oshitlridos de ciclo tardio sofreram sensivel reduyao; os de ciclo 

precoce e muito precoce, elevayaoac~ntuada enquanto OS cl~ CiCio medi.O 

mantiveram-se constantes). A escarifica9ao quimica das sementes com H2S04 

revelou dados diferentes para os hibridos em estudo: geralmente, os de ciclo 

precoce e muito precoce, com alta dormencia nas sementes, mostraram elevayao 

significativa na porcentagem de germina9ao enquanto os de ciclo media e tardio, 

com reduzida dormencia, nao tiveram esses valores alterados pelo tratamento. os 

resultados de dormencia, calculados com base na diferen9a entre a viabilidade 

inicial e a porcentagem de germina9ao, foram confirmados pela porcentagem de 

sementes remanescentes viaveis ap6s o teste padrao de germina9ao 

comprovando, assim, a eficacia e precisao do teste de tetraz61io. Finalmente, foi 

possivel a identifica9ao de dois hibridos, H-22 e H-13, com excelentes caracteres 

forrageiros e de qualidade de sementes, sendo provavel a sua futura Jibera9ao 

como novas cultivares. 
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1. INTRODUCAO 

0 capim-coloniao (Panicum maximum Jacq.) e uma gramfnea forrageira 

amplamente utilizada na formacao de pastagens em diversas regi6es do Pals, 

principalmente nas zonas de pecuaria de corte (COSTA & TOLEDO, 1983 e 

NILAKHE, 1986). Originario da Africa tropical, apresenta elevada producao de 

materia seca, boa adaptat;:ao as condit;:Oes edafo-climaticas da maioria das 

regi6es pastoris e e muito bem aceito pelo gado (MASTROCOLA & MARCOS 

FILHO, 1984). 

No Brasil, o seu emprego na criat;:ao e na engorda de bovines tem se 

concentrado em regi6es de solos !eves, de media e alta fertilidade. De fato, a 

elevada exigemcia em fertilidade de solo presente em cultivares tradicionais 

(coloniao comum e guine) tem causado a sua substituicao por especies 

forrageiras menos exigentes, restringindo-se portanto a sua utilizat;:ao em solos 

ferteis, sob manejo adequado. Mesmo assim, o desconhecimento do 

comportamento da especie, aliado ao manejo err6neo, tem levado a degradacao 

gradativa dessas pastagens (JANK eta/., 1994). 
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Ate o infcio da decada de 70, era comum a instalayao de pastagens de 

capim-coloniao atraves de mudas, pois acreditava-se que suas sementes seriam 

de baixfssima qualidade. Desconhecia-se que as razoes para tanto eram a 

desuniformidade de florescimento e maturagao de sementes e elevada degrana 

natural, tfpicas da maioria das gramineas forrageiras tropicais. 

Com o conhecimento gradativo do comportamento da especie, em condigoes 

de campo, diversos tipos de colheita foram sendo desenvolvidos. Atualmente, tres 

deles sao empregados: colheita manual, mecanica e de varredura. 

A colheita manual ("de cache" ou "no pano") e a que produz as sementes de 

melhor qualidade, tanto quanta a pureza ffsica como a germinagao e vigor. 

Entretanto, s6 e viavel em pequenas areas por ser muito trabalhosa. 

A colheita mecanica, apesar de eficiente e de bom rendimento, apresenta 

sementes de boa pureza ffsica, germinagao regular mas com reduyao de vigor. 

Finalmente, a colheita de varredura e a que apresenta 6timos nfveis de 

germinayao e vigor de sementes, mas a pureza ffsica e muito prejudicada. Os tres 

tipos de colheita sao utilizados, em maier ou menor proporgao, dependendo da 

regiao e da especie forrageira. 

Poucos trabalhos na literatura tratam da qualidade de sementes de capim

coloniao e, quando o fazem, sao restritos a determinados cultivares. Nenhum 

deles tenta associar caracteres de planta a parametres de qualidade de 

sementes, que e o objetivo principal dessa tese. lsso pode fornecer importantes 

subsidies aos produtores quanta a escolha do tipo de colheita mais adequado 

para um determinado cultivar de capim-coloniao. 
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A urgencia desse tipo de estudo e ainda mais evidente quanta se verifica o 

grande numero de cultivares langados no mercado em anos recentes (Tobiata, 

Aruana, Centenario, Vencedor, Centauro, Tanzfmia-1 e Mombaga (SOUZA, 

1994). 

Assim, este trabalho de pesquisa teve por objetivo principal a avaliagao de 

15hfbridos F1 apomiticos ineditos de capimccoloniao, considerados como novas 

cultivares em potencial, recem obtidos no programa de melhoramento de 

forrageiras do lnstituto Agron6mico de Campinas. Estes materiais geneticos, por 

serem originarios de diferentes cruzamentos controlados, apresentam elevada 

variabilidade para diversos caracteres relatives aos estadios vegetativo e 

reprodutivo e, muito provavelmente, quanta a parametros de qualidade de 

sementes. A amplitude da variagao presente pode permitir que os resultados 

obtidos sejam, de alguma forma, uteis no setor de produgao de sementes. Estes 

serao correlacionados entre si e tambem com os resultados obtidos quanta a 

parametres de qualidade de sementes. 



2. REVISAO DE LITERA TURA 

0 capim-coloniao (Panicum maximum Jacq.) e uma especie apomftica 

facultativa, nativa da Africa tropical, largamente usada como gramfnea forrageira 

em climas quentes. Par causa do seu tipo especial de reproduc;:ao, ocorre notavel 

variac;:ao entre cultivares, ecotipos e introduc;:oes quanta a diversos caracteres 

morfol6gicos e fisiol6gicos, e variabilidade muito reduzida dentro de cada 

populac;:ao considerada, para as mesmos caracteres. As sementes recem 

colhidas, em materiais geneticos diferentes, apresentam dormencia variavel 

(HARTY eta/. , 1983). 

Alem disso, o florescimento indeterminado e a elevada degrana natural, 

tfpicos da especies, causam elevada variabilidade de germinac;:ao em sementes 

colhidas em epocas diferentes, mesmo de um unico cultivar, par causa da 

consequente desuniformidade de maturac;:ao. Assim, tem ocorrido com frequencia, 

falhas na instalac;:8o de pastagens com essa especie forrageira. 

A "semente" de capim-coloniao e uma espigueta, consistindo de uma 

cariopse envolvida pela lema e palea rfgidas, formando o antecio fertil que, par 

sua vez, e envolto pela lema e palea do antecio esteril e pelas glumas. 
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0 melhoramento genetico vegetal em cereais tem-se direcionado para a 

obtenvao de cultivares com germinavao n3pida e uniforme, conduzindo a uma 

frutificavao sincronizada e facilitando as operav6es de colheita, visto que o 

rendimento econ6mico depende da produyao final de sementes. Em gramlneas 

forrageiras, entretanto, o rendimento econ6mico provem da produyao da parte 

aerea, enquanto a produvao de sementes e colocada em segundo plano. Oeste 

modo os melhoristas !em concentrado esforvos em melhorar, significativamente, a 

quantidade e a qualidade da forragem produzida, de maneira direta, ou indireta, 

atraves de selevao para tolerancia a estresses ambientais (seca, calor, tolerancia 

ao alumlnio presente em solos acidos, etc.). 

Na Amazonia Oriental Brasileira, DIAS FILHO (1983) testou, durante dois 

anos (1981-1982), 40 cultivares de gramlneas forrageiras des generos 

Brachiaria, Panicum, Setaria, Paspalum, Axonopus, Eragrostis, Digitaria e 

Cenchrus quanta ao porte e vigor, cobertura do solo, capacidade de rebrota, 

resistencia a seca, tolerancia a doenyas e pragas e produvao de sementes. 0 

autor selecionou nove cultivares, divididos em dais grupos: altamente promissores 

(P. maximum CPATU 130, P. maximum CPATU 121, P. maximum CPATU 132, 

mais Setaria anceps CPATU 186 e Brachiaria sp. CPATU 20) e promissores (S. 

anceps CPATU 185, S. anceps CPATU 187, Paspalum notatum CPATU 237 e 

Axonopus sp. CPATU 5). 

Segundo USBERTI FILHO (1987), atraves do melhoramento genetico pode

se corrigir ou pelo menos atenuar algumas das principais deficiencies do capim

coloniao, dentre as quais podem-se citar o florescimento indeterminado aliado a 
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elevada degrana natural, elevada estacionalidade de produ9ao de forragem, 

exigencia de solos ferteis, baixa tolen3ncia ao alumfnio, dentre outras. 

Em pesquisas de melhoramento genetico do capim-coloniao, USBERTI 

FILHO eta/. (1990) selecionaram, preliminarmente, plantas individuais "off-type" 

em diversas popula96es de capim-coloniao para os parametres: porte da planta, 

habito de crescimento, potencial de perfilhamento, ciclo de florescimento, 

tamanho e largura da lamina foliar, colora9ao do colmo, pilosidade, etc. Testes 

de progenies das plantas selecionadas comprovaram a presen9a, no cultivar IAC

Centauro de, no mfnimo, uma planta-mae com elevado nfvel de sexualidade, 

comprovado pela alta variabilidade dos indivfduos de sua progenie: altura da 

planta (de 1,25m ate 2,15m), numero total de perfilhos (de 10 ate 92), habito de 

crescimento (indivfduos prostrados, semi-eretos e eretos), colora9ao de colmo (de 

verde a azulado), comprimento da lamina foliar (de 29cm a 56cm}, largura da 

lamina foliar (de 10mm a 27mm) e comprimento de panfcula (de 22cm a 36cm). 

Os autores observaram que a planta-mae ("linhagem sexual") pode ser 

empregada em cruzamentos para obten9ao de novos hfbridos. Posteriormente, o 

mesmo autor*, ap6s a sele9<3o de novas "linhagens sexuais" (doze, dentro do 

cultivar IAC-Centauro; oito, dentro do cultivar IAC-Centenario e duas, dentro do 

cultivar IAC-Tobiata}, realizou cruzamentos controlados entre elas (feminine) e 

inumeros cultivares/ecotipos apomfticos (masculines). No final do processo, o 

autor conseguiu selecionar 32 hfbridos F1 apomfticos ineditos, de elevado 

* USBERTI FILHO, 1994. Comunicayiio pessoal. 
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potencial forrageiro, dos quais 15 foram os materiais geneticos avaliados neste 

trabalho de pesquisa. 

SUKHCHAIN & SIDHU (1993) analisaram, em cruzamentos dirigidos entre 

clones sexuais (feminines) e apomfticos (masculines), as capacidades geral e 

especffica de combinac;:ao para seis caracteres em capim-coloniao: produgao de 

sementes, numero de panfculas/planta, numero de ramificagoes por panfcula, dias 

para a florac;:ao, dias para a deiscencia das sementes e peso de 100 sementes. 

Os autores conseguiram identificar clones sexuais com elevada capacidade geral 

de combinac;:ao (C.G.C.) e determinados cruzamentos com alta capacidade 

especffica de combinagao (C.E.C.) para os caracteres estudados. Os autores 

concluiram que, em geral, as magnitudes das estimativas de variancias nao 

aditivas foram muito maiores do que as estimativas de variancias aditivas, o que 

indica que e possfvel a selegao de novas materiais geneticos, originarios de 

determinados cruzamentos, com melhoria significativa nos caracteres em estudo. 

JANK et at. (1994) avaliaram 156 acessos provenientes do "lnstitut Frangais 

de Recherche Scientifique pour le Developpment en Cooperation" (ORSTOM), 

concluindo que: 1) o germoplasma coletado no centro de origem da especie 

apresenta acessos com produgoes superiores aos cultivares em uso; 2) mais de 

40% dos acesso apresentaram produgoes de materia verde, materia seca total e 

materia seca foliar superiores em relagao ao coloniao comum; 3) existe uma 

grande amplitude de variagao para todas as variaveis de produc;:8o forrageira 

avaliadas; 4) todos os acessos apresentaram menor estacionalidade de produgao 
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que o coloniao comum; 5) e possivel selecionar acessos com menor exigencia 

em solos que o coloniao comum. 

A produc;:ao de sementes em capim-coloniao e altamente influenciada por 

inumeros fatores: gen6tipo, condic;:oes edafo-climaticas, tipos de colheita 

utilizados. associados ao florescimento indeterminado e elevada degrana natural, 

caracteristicos da especie. 

PRODONOFF & BEAN (1969), demonstraram a dificuldade de se obter 

amostras representativas de sementes do cultivar "green panic" (Panicum 

maximum var. trichoglume), conduzindo analises de pureza em tres lotes de 

sementes, cada um consistindo de dez sacos, obtidos por um mesmo produtor. 

Detectaram ampla variac;:8o na frequencia de sementes puras de saco para saco, 

com valores variando de mais de 40% a menos de 1%. A limpeza subsequente 

das sementes, feita por maquina, embora tenha melhorado a porcentagem de 

sementes puras, nao conseguiu produzir um lote uniforme. 

Tentando explicar a elevada heterogeneidade observada em sementes 

colhidas, BOON MAN (1971 a) concluiu que as baixas produtividade e qualidade 

das sementes sao os fatores responsaveis por ela. Ressaltou que varias sao as 

causas, a saber: 1) prolongamento excessivo do tempo de emergencia da 

inflorescencia entre plantas (tres meses ou mais), com reflexos na produc;:ao de 

sementes: 2) antese prolongada e protrusao do estigma entre inflorescencias 

unitarias; 3) baixa retenc;:ao de sementes por panicula; 4) baixo numero de 

perfilhos produzindo inflorescencias; 5) grande variac;:ao no tempo de emergencia 
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da primeira inflorescencia entre plantas dentro de um mesmo cultivar/ecotipo; 6) 

outros fatores limitantes indiretos, como doen<;as das espiguetas, danos causados 

por passaros, etc .. 

Em linha de pesquisa semelhante, MARCOS FILHO (1982) relatou a 

dificuldade de estabelecimento do ponto de colheita mais adequado em capim

coloniao, conc:Ordando cor11 BOONMAN (1971a) a respeito das causas: ampla 

varia<;ao de florescimento e baixa reten<;ao de sementes formadas. 

0 florescimento indeterminado, elevada degrana natural de sementes, alta 

variabilidade de perfodo de maturayao de sementes e a presen<;a de dormencia, 

mais ou menos intensa, de acordo com o cultivar considerado, sao comuns na 

maioria das gramfneas forrageiras tropicais, dificultando a obtenyao de lotes de 

sementes de alta qualidade, a serem utilizados na formayao de pastagens. Assim, 

a literatura e vasta a respeito da determinayao do ponto 6timo de colheita para 

diversas especies forrageiras. 

Em capim-gordura (Melinis minutif/ora), ANDRADE et at. (1974) obtiveram 

maior produyao de sementes puras viaveis quando a colheita foi efetuada 28 dias 

ap6s o infcio do florescimento. SILVA (1980), em pesquisa com a mesma especie 

forrageira, observou que a colheita aos 35 dias, ap6s o inicio da florayao, 

produziu os melhores resultados quanta a produyao e qualidade de sementes. 

Estudando a matura<;ao fisiol6gica de sementes de Setaria sphacetata, 

CONDE & GARCIA (1982) concluiram que as mesmas devem ser colhidas entre 

32 e 38 dias ap6s a emissao das primeiras inflorescencias. 
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Em capim-jaragua (Hyparrhenia rufa), NASCIMENTO Jr. et a/. (1976) 

constataram poder germinative mais elevado em sementes colhidas entre 29 e 50 

dias ap6s a emergencia de 50% das inflorescencias. 

OLIVEIRA (1975), em pesquisa com Brachiaria decumbens, relatou que a 

maxima produc;8o de sementes aparentes foi conseguida 56 dias ap6s a 

emergencia inicial das inflorescencias. Em contraste, CASTRO et a/. (1994), 

testando dois metodos manuals de colheita (corte de inflorescencias ap6s 10, 20 

e 30 dias do inicio de emergencia das mesmas e varredura, ap6s a primeira e 

segunda floradas) e duas epocas de colheita (abril - primeira florada; maio -

segunda florada), concluiram pela superioridade des metodos de varredura ap6s 

a primeira florada, quanta ao rendimento de sementes puras viaveis, enquanto 

que os melhores resultados, para o corte manual das inflorescencias, foram 

obtidos 30 dias ap6s o inicio do florescimento. 

0 capim-coloniao e a especie forrageira tropical mais intensamente 

estudada, ate o memento, para a determina<;:ao do ponte 6timo de colheita. 

FAVORETTO & TOLEDO (1975), observaram maxima produ<;:ao de sementes 

puras viaveis em colheita realizada entre 28 e 35 dias ap6s a emergencia inicial 

das inflorescencias. Em Cuba, PADILLA & FEBLES (1976), em pesquisa 

semelhante, sugeriram que a colheita de sementes deveria ser realizada entre 18 

e 22 dias ap6s o inicio da antese, quando as paniculas tiverem soltado em torno 

de 50% de suas sementes. ZAGO eta/. (1984) concluiram, tambem, que a melhor 

epoca de colheita de capim-coloniao e aos 28 dias ap6s o inicio do florescimento. 

Tambem CONDE & GARCIA (1985), estudando a maturat;:ao fisiol6gica de 
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sementes, concluiram que a mesma ocorre 38 dias ap6s o inicio de emissao das 

inflorescencias, sugerindo que a colheita deve ser realizada o mais proximo 

passive! desse ponto. Estas pequenas divergencias podem ser explicadas pela 

ocorrencia de ecotipos diferentes, dentro do cultivar coloniao comum. 

Resultados mais pr;3ticos foram obtidos por MASCHIETTO (1980), que 

obteve boa produ~o de sementes viaveis, atraves da avalia~o previa da 

porcentagem de paniculas abertas e inicio de colheita quando as sementes do 

terc;:o superior da panicula ja tivessem caido ao solo. Outros autores sugerem que 

e possivel identificar alterac;:oes nas caracteristicas de gramfneas forrageiras 

tropicais, com o objetivo de se determinar o melhor momenta de colheita. 

MACEDO (1984b) afirma que as sementes maduras de capim-coloniao 

apresentam colorac;:ao "verde-fosco" e as imaturas, verde mais intenso enquanto 

SOUZA-CHIEZ & CAVALLI-MOLINA (1995), em pesquisa com Paspa/um 

di/atatum, observaram plantas apresentando inflorescencias com anteras roxas, 

que produziram sementes bem granadas e de germinac;:ao superiores as 

detectadas ate entao, o que pode viabilizar o uso dessa forrageira na instalac;:ao 

de pastagens melhoradas. 

Os efeitos de fertilizac;:ao nitrogenada, de corte baixo e de epoca de colheita 

foram estudados por PEDREIRA et a/. (1976), na produc;:ao de sementes de 

capim-coloniao. A aplicac;:ao de nitrogenio foi benefica, enquanto que o 

rebaixamento das plantas de capim-coloniao reduziu a produc;:ao de sementes 

viaveis; o periodo compreendido entre 21 e 28 de maio foi sugerido como a epoca 

mais adequada de colheita. Na mesma linha de pesquisa, MONTEIRO et a/. 
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( 1984) testaram os efeitos, na produgao de sementes, de quatro epocas de corte 

e quatro niveis de nitrogenio, observando os seguintes caracteres: altura dos 

meristemas apicais, densidade e percentagem de sobrevivencia dos perfilhos 

ap6s os cortes, frequencia de perfilhos vegetativos e reprodutivos por ocasiao da 

colheita das sementes, vigor dos perfilhos e tamanho das inflorescencias. As 

diferentes epocas de rebaixamento afetaram, significativamente, a maioria dos 

caracteres analisados mas o vigor dos perfilhos e o tamanho da inflorescencia 

afetaram, de maneira marcante, a produgao de sementes aparentes e de 

sementes puras viaveis por hectare. 

Por outre !ado, FAVORETTO & RODRIGUES (1980), avaliaram os efeitos 

de interag6es entre tres metodos de secagem (a plena sol, com previa simulagao 

de colheita mecanica; a plena sol, com previa simulagao de colheita manual; 

secagem a sombra, com previa simulagao de colheita manual) e tres epocas de 

colheita ( 28, 32 e 36 dias ap6s a emergencia das panfculas). Conclufram que, a 

secagem a sombra foi benefica para as sementes colhidas mais cedo (aos 28 

dias), com percentagem de germinagao de 40%- enquanto a secagem a plena 

sol foi favoravel para as sementes de colheita tardia (36 dias), com porcentagem 

de germinagao de 56%. Sugerem, ainda, que os efeitos nocivos de temperaturas 

elevadas, associados com altos teores de umidade das sementes sabre a 

qualidade das mesmas, podem nao ser imediatos, manifestando-se apenas 

durante o perfodo de armazenamento. Em trabalho de pesquisa com o objetivo 

semelhante, MACEDO et a/. (1987) usaram secagem ao sol e a sombra em 

sementes de Andropogon gayanus e capim-coloniao (colheita manual) e 
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Brachiaria decumbens (colheita mecanica) para a avaliagao da reduc;:ao do teor 

de umidade, das perdas de materia seca e de protefna bruta, determinando-se a 

porcentagem de germinac;:ao e o vigor durante o processo. Os teores de protefna 

bruta nao foram alterados, por nenhum dos metodos de secagem, nas tres 

especies forrageiras estudadas. Tambem relatam que, apenas para as sementes 

de B. decumbens, a secagem a sombra, seguida de secagem ao sol, 

proporcionou melhora significativa na porcentagem de germinac;:ao e vigor das 

sementes. 

Tanto em capim-coloniao como em outras gramfneas forrageiras tropicais, 

pouco se sabe sabre as praticas de manejo mais adequadas a serem aplicadas a 

pastagens formadas visando a colheita de sementes de boa qualidade. GARCIA 

et a/. (1983) usaram dois tipos de manejo em capim-coloniao (veda parcial: 

pastejo ate fins de janeiro; veda total: nenhum pastejo), associados com dois tipos 

de colheita (manual e mecanica), com o objetivo de determinar-se a combinac;:ao 

mais adequada dos fatores estudados quanta a produgao e qualidade de 

sementes . A colheita manual sob veda total produziu 35,6% de sementes puras 

viaveis, significativamente superior a colheita manual sob veda parcial (25,5%). 

Entretanto, para a colheita manual, as sementes obtidas sob veda parcial 

apresentaram porcentagens de germinagao significativamente maiores do que 

aquelas sob veda total (58,8% e 34,1 %, respectivamente). Por outro I ado, na 

colheita mecanica, nao ocorreram diferenc;:as significativas nas porcentagens de 

sementes puras viaveis, colhidas sob veda total e parcial; mas, novamente, a 

veda parcial resultou em sementes com porcentagens de germinagao 
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significativamente maiores do que as de veda total (30,5% e 13,3%, 

respectivamente ). 

A qualidade fisiol6gica de sementes de gramfneas forrageiras e, geralmente, 

avaliada pelos seguintes parametres: porcentagem de germinac;:ao, viabilidade em 

tetraz61io (teste bioqufmico), vigor, emergencia no solo e tambem peso 

volumetrico que, conforme COSTA & TOLEDO (1983), pede ser utilizado como 

um indicador satisfat6rio para a avaliac;:ao da qualidade de sementes de capim

coloniao, enquanto que o peso de mil sementes e a pureza ffsica podem ser 

utilizados como uma indicac;:ao auxiliar do mesmo. 

Com relac;:iio ao teste padrao de germinac;:ao, MACEDO (1984a) observou 

que, embora as condic;:oes sejam padronizadas, podem ocorrer diferenc;:as de 

resultados entre laborat6rios, em virtude principalmente de nao existir padroes 

bem definidos para algumas especies. 

0 teste de emergencia em solo se diferencia do teste de germinac;:ao, por se 

aproximar mais das reais condic;:oes de campo. Quando e realizado com 

suficientes repetic;:oes, pede fornecer uma boa indicac;:ao do desempenho futuro 

das sementes no campo. 

Nos testes de vigor e aplicado a semente algum tipo de estresse semelhante 

aos que limitam a sua emergencia no campo. Ha diversos testes de vigor, sendo 

que o estresse causado pelo frio, o envelhecimento acelerado, a condutividade 

eletrica e o teste de tetraz61io sao os mais usados atualmente. Entretanto, 

segundo ANDRADE & FERGUSON (1991), poucas pesquisas vem sendo 

realizadas para avaliar o vigor de sementes de forrageiras tropicais, havendo 
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necessidade de se determinar uma metodologia para que os testes forneyam 

resultados precisos e uniformes. 

As gramfneas e leguminosas forrageiras tropicais apresentam, geralmente, 

sementes dormentes e sementes duras, respectivamente. Assim, os resultados 

obtidos nos testes de germina<;ao deixam duvidas sabre a viabilidade das 

sementes que nao germinaram e que poderiam estar vivas, porem dormentes. 

Apesar desta limita<;ao, a porcentagem de germina<;ao e considerada, quase 

sempre, como um dos parametros mais importantes para a comercializa<;ao da 

semente. 

A presen<;a de dormencia em sementes de gramfneas forrageiras, 

principalmente nas recem-colhidas, tem acarretado a necessidade de aplica<;ao 

de tratamentos especfficos para a sua supera<;ao (tratamento termico, KN03 ou 

H2S04), sem contudo atingir totalmente o objetivo final, isto e, alcan<;ar o valor 

detectado pelo teste de tetraz61io, que e de muita utilidade na detec<;ao da 

viabilidade de sementes, fornecendo rapidamente a porcentagem de sementes 

vivas e mortas presentes em uma amostra (DELOUCHE eta/., 1976). 

0 uso do KN03 foi pesquisado em sementes de P. maximum por HARTY et 

a/. (1983), que observaram a remo<;ao apenas parcial da dormencia, sendo que a 

germina<;ao maxima, durante o armazenamento, foi alcan<;ada 100 dias mais cedo 

com a sua utiliza<;ao adicional. SMITH (1979) concluiu que a dormencia em 

sementes de P. maximum foi reduzida durante o armazenamento, sendo mais 

rapida a 22°C do que a 1 ooc; o GA3 e o KN03 foram eficientes na supera<;ao da 

dormencia, mas nao tanto quanto o armazenamento, alem de nao a remover por 
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complete. Resultados semelhantes foram obtidos por BARROS eta/. (1990) em 

sementes de capim-coloniao cv. lAC -Centauro, concluindo que a superagao de 

dormemcia teve infcio 30 dias ap6s a secagem, acentuando-se por volta de 120 

dias. No entanto, TOLEDO & PEDREIRA (1983) alertaram que o excesso de 

soluc;ao de nitrate de potassic no substrata, em teste de laborat6rio, pode ser 

prejudicial a germinagao de sementes de capim-cotoniao. 

0 efeito da escarificac;ao qufmica com H2S04 na superagao da dormencia de 

algumas gramfneas forrageiras foi avaliado por USBERTI et a/. (1995), 

observando que houve um aumento significative na velocidade de germinagao; 

entretanto, a variabilidade entre as repetic;oes de cada serie foi reduzida para 

Brachiaria brizantha mas manteve-se constante nas outras especies. Foi, 

tambem, observado que a escarificac;ao com H2S04 conduziu a aumentos 

significativos no total de germina<;ao para B. brizantha, mas foi deleteria para B. 

humidicola. 

Diversos fatores influem na manuten<;ao da qualidade das sementes de 

especies forrageiras, destacando-se, dentre eles, a embalagem e o 

armazenamento. Todavia, esses fatores interagem de maneira que a intensidade 

ou a peculiaridade de cada um pode gerar diferenc;as no comportamento das 

sementes armazenadas. 

A maior permeabilidade da embalagem permite que a umidade do meio 

ambiente entre em cantata com as sementes, afetando, assim, a qualidade das 

sementes devido a uma maior atividade dos microorganismos, insetos e do 

metabolismo da propria semente. 
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Varios autores tem analisado os efeitos de tipos de armazenamento na 

manuten98o da viabilidade de sementes de capim-coloniao. Assim, CONDE & 

GARCIA (1984) relataram que, para o cultivar Likony, o armazenamento a frio 

(16°C ate 14 meses) e em condi96es ambientais (ate oito meses) nao afetou a 

viabilidade dessas sementes. Resultados semelhantes foram obtidos par 

MASTROCOLA & MARCOS FILHO (1984), que conclufram que as sementes 

apresentaram melhor conserva9ao em camara seca (23°C e 35% U.R.) e 

comportamento razoavel em condi96es ambientais, podendo ser armazenadas 

com eficiencia em umidade relativa acima de 78%, desde que a temperatura seja 

inferior a 10°C (durante doze meses), ou em ambiente com temperatura mais 

elevada, desde que mantidas com tear de umidade em torno de 11% (durante 

seis meses). MACEDO (1983), avaliando a emergencia em solo de 12 especies 

de gramineas forrageiras, colhidas no periodo de 1976 a 1982, verificou que a 

emergencia ocorreu no periodo de 5 a 15 dias e que sementes com tres ou mais 

anos de armazenamento apresentaram emergencia nula, enquanto que aquelas 

com menos de dais anos ainda apresentavam percentagens razoaveis de 

emergencia em solo. 



3. MATERIAL E METODOS 

Foram avaliados quinze hibridos F1 apomiticos ineditos de capim-coloniao 

(Panicum maximum Jacq) obtidos atraves de cruzamentos artificiais na Se<;ao 

de Genetica - Institute Agron6mico de Campinas (Quadro 1 ), apresentando ampla 

varia<;ao, entre eles, para diversos caracteres de interesse forrageiro. 

A colheita no campo, em 1994, das sementes dos gen6tipos selecionados foi 

feita atraves da embalagem previa das paniculas em sacos de pano (para 

reten9ao das sementes) e colheita, em epoca adequada (corte manual das hastes 

das paniculas). 

Posteriormente foi realizada a limpeza preliminar das sementes colhidas, 

atraves de peneira9ao manual, com elimina9ao de palha e material inerte. A 

seguir, procedeu-se a ventila9ao das mesmas em soprador de sementes marca 

"New Brunswick General", com a abertura 17 durante tres minutes, visando 

eliminar-se todo o material inerte (sementes chochas, impurezas, etc.) ainda 

remanescente da limpeza manual. 

Ap6s a ventila9ao, as sementes foram armazenadas em sacos de papel, 

realizando-se, 60 dias depois, a semeadura em caixas de isopor. Colocou-se, em 

cada cela da caixa de isopor, uma pequena por<;ao de sementes, a uma 

profundidade media de 1 ,Scm. 
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Quadro 1. Relac;:ao dos hfbridos F1 apomfticos de Panicum maximum e seus 

respectivos cruzamentos*. 

Cruzamento 

Hibrido Feminino 

H10 LST1 

H12 LST1 

H13 LST1 

H21 LST2 

H31 LST2 

H33 LST2 

H38 LST2 

H42 LST2 

H54 LST2 

H55 LST2 

H56 LST2 

H22 LST2 

H64 LSC, 

H79 LSC2 

H140 LSC7 

OBS.: LST1 = linhagem sexual Tobiata-1 

LST2 = linhagem sexual Tobiata-2 

LSC1 = linhagem sexual Centauro-1 

LSC2 = linhagem sexual Centauro-2 

LSC7 = linhagem sexual Centauro-7 

• USBERTI FILHO, 1994. Comunicac;:ao pessoal. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Masculine 

SEA-2 

SEA-2 

cv. Tobiata 

Pl-277915 

coloniao "Dr. Schanks" 

coloniao "Dr. Schanks" 

cv. Aruana 

cv. Aruana 

cv. Centauro 

K-68 

K-68 

Hfbrido-30 

Hfbrido-30 

K-68 

cv. Aruana 
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Ap6s a cobertura das sementes par uma camada de areia fina, as caixas 

foram regadas com agua e colocadas em casa de vegeta~ao, a espera do infcio 

da germina~ao (emergencia das plantulas). 

0 desbaste das mudas foi realizado quando as plantulas atingiram cerca de 

5cm de altura (20 dias ap6s a semeadura), deixando-se apenas 3 plantulas em 

cada cela. 

Ap6s a opera~o de desbaste, as mudas permaneceram em casa de 

vegeta~ao durante 30 dias ate atingirem um tamanho de 15cm (4-5 folhas), 

sendo entao transplantadas para laminados plasticos (1 0 x 15cm), deixando-se 

apenas uma muda par laminado, onde permaneceram ate o final do ensaio. 0 

processo de transplante consistiu na retirada cuidadosa das mudas das caixas de 

isopor, onde, ap6s o destorroamento do solo aderido as rafzes, realizou-se uma 

poda com tesoura, retirando-se o excesso de raiz e parte aerea de cada uma, 

sendo, entao, feita a transferencia para o laminado. 

0 substrata utilizado foi forma do par uma mistura de terra, areia e esterco de 

curral curtido na propor~o de 3:1:1, respectivamente, mais superfosfato simples 

e Minercal. As quantidades de superfosfato simples e de Minercal foram 

determinadas ap6s previa analise do solo, sendo o Minercal misturado ao 

substrata 30 dias antes do transplante, na quantidade necessaria para atingir V = 

60% (porcentagem de satura~ao de bases). Do total de mudas em cada caixa, 

apenas trinta foram escolhidas, ao acaso, de cada gen6tipo em estudo. 

Terminado o plantio das mudas, as mesmas foram novamente colocadas em 

casa de vegeta~o, onde permaneceram ate o final do ensaio. As plantas foram 
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regadas, pelo menos uma vez ao dia. 0 delineamento estatlstico utilizado foi o de 

blocos ao acaso, com 15 tratamentos (hibridos), com tres repeti<;:6es, sendo a 

parcela experimental constituida de dez plantas por hibrido F1 apomitico (SOKAL 

& ROHLF, 1969). 

Durante o decorrer do experimento, foram realizadas todas as atividades de 

tratamento fitossanitario, aduba<;:ao em cobertura, etc., bem como o tutoramento 

das plantas. 

Para se determinar o ciclo de florescimento, todas as plantas foram 

diariamente observadas. Ao se detectar a emissao da primeira inflorescencia 

numa planta, a mesma recebeu uma numera<;:ao que indicava o dia de inicio de 

seu florescimento. Quinze dias depois, cada planta teve as suas paniculas 

ensacadas com sacos de pano. Esse processo foi realizado de maneira gradativa, 

ate todas as plantas da parcela experimental estarem ensacadas. 

A opera<;:ao de ensacamento das paniculas teve por finalidade reter as 

sementes maduras e formadas que, de outra forma, desprender-se-iam das 

paniculas e cairiam ao solo. 

Ap6s um periodo aproximado de 50 dias do ensacamento das paniculas, 

quando ja havia terminado a degrana natural das sementes no interior dos sacos, 

realizou-se a coleta das mesmas e, em seguida, as avalia<;:6es dos caracteres 

morfol6gicos da planta de cada gen6tipo estudado. A medida que cada hibrido foi 

sendo colhido, as sementes foram acondicionadas em sacos de papel e, ap6s 

secagem natural por uma semana, em condi<;:6es ambientais, a sombra, na Se<;:ao 

de Genetica (lAC), foram enviadas ao Laborat6rio Central de Sementes 
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da CATI - Coordenadoria de Assistencia Tecnica Integral, para o infcio das 

analises de qualidade fisiol6gica. 

As caracterfsticas morfol6gicas avaliadas foram: altura de planta; numero de 

panfculas, numero de perfilhos (reprodutivos, vegetativos e total); largura e 

comprimento da lamina foliar (quarta folha abaixo da folha bandeira); 

comprimento de panfcula e ciclo de florescimento. Foi, tambem, determinada a 

porcentagem de materia seca dos indivfduos de cada parcela experimental. Para 

tanto, as plantas foram picadas em pequenos peda9os, estes colocados em sacos 

de papel perfurados e determinado o peso verde (ou peso fresco). A seguir, os 

sacos foram colocados em estufa de circula98o for9ada, a temperatura de 75 -

80°C, durante 48 horas. Findo esse perfodo, OS sacos foram novamente pesados 

para a determina9ao do peso seco (SILVA, 1990). 

No laborat6rio, as sementes (botanicamente espiguetas) foram armazenadas 

em camara seca (35% UR do are 18°C) durante sete dias e, a seguir, colocadas 

em dessecador com silica gel a temperatura de 25°C, onde permaneceram 

durante tres dias para a redu9ao de seu teor de umidade. Ap6s a retirada do 

dessecador, foram colocadas em recipientes hermeticamente fechados e 

armazenadas a 20°C durante tres dias para a homogeneiza9ao da umidade. A 

seguir, realizaram-se as determina96es de pureza ffsica e do peso de 1000 

sementes, segundo as "Regras para Analise de Sementes" (BRASIL, 1993). Em 

seguida, foi instalado o teste padrao de germina9ao, que consistiu de dais 

tratamentos por gen6tipo estudado (escarifica98o qufmica com H2S04 

concentrado durante cinco minutes, e sem tratamento), ambos com quatro 
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repetic;:oes de 100 sementes, sendo como substrata duas folhas de papel de filtro 

previamente umedecidas com KN03 a 0,2%, em caixas plasticas (gerbox). 

As contagens do teste de germinac;:ao foram efetuadas aos 6, 8, 10, 14, 21 e 

28 dias. 0 coeficiente de velocidade de germinac;:ao foi determinado atraves da 

formula de KOTOWSKI, (1926). 

Foi, tambem, realizado o teste de viabilidade (tetraz61io) nas sementes de 

cada amostra avaliada, usando-se 200 sementes puras (4 x 50) de cada gen6tipo. 

As sementes foram inicialmente pre-condicionadas sabre duas folhas de papel de 

filtro umedecidas com agua destilada em caixas plasticas (gerbox), durante 16 

horas e, a seguir, cortadas e colocadas em becker de 1 OOml, contendo 20m I de 

solut;:ao de tetraz61io a 0,2%. Posteriormente, foram colocadas em estufa a 40°C 

durante quatro horas e avaliadas para a determinac;:ao de sua viabilidade . 

Realizou-se, tambem, o teste de tetraz61io nas sementes remanescentes do 

teste de germinac;:ao, par ocasiao da ultima contagem (28 dias). 

0 vigor das sementes foi analisado atraves do teste de envelhecimento 

acelerado, com permanencia durante 36 horas a 43°C e 1 00% de umidade 

relativa, segundo metodologia descrita par USBERTI (1982). A seguir, procedeu

se a avaliac;:ao das sementes atraves do teste padrao de germinac;:ao (dais 

tratamentos), com posterior determinac;:ao dos coeficientes de velocidade de 

germinac;:ao e analise das sementes remanescentes pelo teste de tetraz61io. 

As analises estatisticas dos resultados, tanto de casa de vegetat;:ao como de 

laborat6rio, foram realizadas empregando-se o programa estatistico SANEST, 

desenvolvido por ZONTA & MACHADO (1986), o mesmo ocorrendo com as 
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correlat;:6es lineares entre caracteres. Os caracteres: numero de perfilhos, 

perfilhos totais, perfilhos reprodutivos, perfilhos vegetativos, numero de paniculas 

e numero de sementes/grama foram previamente transformados em --IX enquanto 

que os valores de perfilhos reprodutivos/perfilhos totais, porcentagem de materia 

seca e as porcentagens de pureza fisica, de grau de umidade, de germinagao, de 

vigore de viabilidade foram transformados em (area seno --l(%/100)). 



4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1. Caracteres agronomicos e morfol6gicos 

4.1.1. Cicio de florescimento 

Os hfbridos F1 apomfticos puderam ser classificados, a partir dos resultados 

obtidos, em quatro grupos distintos quanta ao carater: tardio; media; precoce e 

muito precoce (Tabela 1 ). 

Os hfbridos estudados apresentaram ampla diversidade genetica quanta ao 

ciclo de florescimento, o que e normal na especie Panicum maximum Jacq. (alta 

varia<;ao entre popula<;6es e baixa, dentro de popula<;6es, devido ao tipo especial 

de reprodu<;ao). Ampla varia<;ao para ciclo de florescimento, tambem, foi 

detectada por XAVIER et a/. (1993) em capim-elefante, onde de 60 acessos 

avaliados, sete foram classificados como de ciclo tardio, oito como de ciclo 

precoce e 39 como de ciclo medio. 
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Tabela 1. Classificagao de hibridos F1 apomiticos de capim-coloniao quanto ao 

ciclo de florescimento. 

Hibrido Cicio de Florescimento (dias) Classifica~ao 

H- 12 215,7 a Tardio 

H- 21 215,0 a Tardio 

H- 38 214,4 a Tardio 

H- 54 205,4 b Tardio 

H -64 198,2 b Tardio 

H- 10 169,3 c Medio 

H- 13 139,5 d Medio 

H- 56 137,7 d Medio 

H -79 132,1 de Medio 

H- 55 127,4 ef Medio 

H -140 123,4 fg Precoce 

H -22 118,4 g Precoce 

H -42 115,2 g Precoce 

H- 31 91,2 h Muito Precoce 

H- 33 89,9 h Muito Precoce 

MEDIA 152,9 

cv (%) 3,1 

Obs.: a) Valores medios seguidos de mesma(s) letra(s), niio diferem estatisticamente entre si ao 

nivel de 5% de probabilidade, de acordo com o teste de Duncan. 

b) Valores medios obtidos em experimento em blocos ao acaso com 3 repeti<;iies 
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4.1.2. Altura da Planta 

Novamente, neste caso, foi observada notavel diversidade genetica entre os 

hibridos estudados. Notou-se uma tendencia acentuada dos hibridos tardios 

serem mais altos, os de ciclo medio mais baixos, enquanto os precoces e muito 

precoces posicionaram-se de maneira intermediaria (Tabela 2). AMARAL eta!. 

(1993b), comparando a altura de planta de capim-coloniao (Panicum maximum 

cv Tobiata) com as dos capins buffel (Cenchrus ciliaris cv. Biloela), gramalote 

(Axonopus sp) e andropogon (Andropogon gayanus), concluiram que a altura 

media observada do capim-coloniao (1 ,?Om), esta abaixo apenas daquela do 

capim Andropogon, e um fator de agressividade da forrageira. 

4.1.3 Relacao numero de perfilhos reprodutivos/numero total de 

perfilhos 

Os hibridos de ciclo precoce e muito precoce apresentaram, em geral, 

maiores relac;:oes de numero de perfilhos reprodutivos/numero total de perfilhos 

do que os de ciclo medio e tardio (Tabela 3). lnexistem, na literatura, trabalhos de 

avaliac;:ao desse carater em capim-coloniao e em outras gramineas forrageiras 

tropicais. 

Em pesquisa relacionada ao assunto, AMARAL eta/. (1993b) avaliaram os 

numeros de perfilhos vegetativos/m2 do capim-coloniao, buffel, gramalote e 

andropogon e observaram que o coloniao, axonopus e andropogon apresentaram 

os melhores indices de perfilhos/m2
, significativamente superior ao capim buffet. 
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Tabela 2. Altura da planta de 15 hfbridos de eapim-eoloniao. 

Hibridos Altura da planta (m) 

H-54(T) 3,40 a 

H- 64 (T) 3,32 a 

H-10(M) 3,11 b 

H- 21 (T) 3,10 b 

H-12(T) 3,07 be 

H- 33 (MP) 3,01 be 

H -31 (MP) 2,96 bed 

H- 38 (T) 2,92 bed 

H- 22 (P) 2,87 ede 

H-13(M) 2,80 de 

H- 42 (P) 2,67 ef 

H- 140 (P) 2,59 f 

H- 55 (M) 2,58 f 

H- 79 (M) 2,52 f 

H- 56 (M) 2,47 f 

MEDIA 2,90 

c.v. % 4,0 

Obs.: a) Valores medias seguidos de mesma(s) letra(s), niio diferem estatisticamente entre si ao 

nfvel de 5% de probabilidade, de acordo com o teste de Duncan. 

b) T = ciclo tardio; M = ciclo medio; P = ciclo precoce; MP = ciclo muito precoce. 

c) Valores medios obtidos em expertmento em blocos ao acaso com 3 repetiyiies. 
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Tabela 3. Rela9ao entre numero de perfilhos reprodutivos/numero total de 

perfilhos, em 15 hfbridos ineditos de eapim-eoloniao. 

Hibridos 

H- 22 (P) 

H- 42 (P) 

H- 140 (P) 

H- 31 (MP) 

H- 13 (M) 

H- 33 (MP) 

H-54(T) 

H- 64 (T) 

H- 55 (M) 

H- 12 (T) 

H- 56 (M) 

H- 10 (M) 

H- 79 (M) 

H - 21 (T) 

H- 38 (T) 

MEDIA 

C.V.% 

Perfilhos reprodutivos/total de perfilhos (em%) 

86,0 a 

83,7 a 

77,7 ab 

69,2 be 

67,5 be 

65,4 bed 

58,7 ede 

58,1 edef 

51,3 defg 

47,7 efg 

44,3 efg 

44,2 efg 

43,3 fg 

36,4 gh 

26,3 h 

57,3 

9,4 

Obs.: a) Valores medios seguidos de mesma(s) letra(s), niio diferem estatisticamente entre si ao 

nfvel de 5% de probabilidade, de acordo com o teste de Duncan. 

b) T = ciclo tardio; M = ciclo media; P = ciclo precoce; MP = ciclo muito precoce. 

c) Valores medios obtidos em experimento em blocos ao acaso com 3 repeti<;:iies. 
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Os tres primeiros revelaram os maiores valores para o carater, significativamente 

superiores ao observado para o buffel. Tambem, nesta mesma linha, AMARAL et 

a/. (1993a) estimaram o numero de perfilhos aereos, o numero de perfilhos basais 

e a relayao numero de perfilhos aereos/numero de perfilhos basais. 0 capim

coloniao mostrou relac;:ao numero de perfilhos aereos/numero de perfilhos basais 

de 1, 9, nao diferindo dos capins gramalote e andropogon. 

4.1.4 Relacao entre numero de paniculas/perfilho reprodutivo 

Da mesma maneira observada quanta a relac;:ao entre numero de perfilhos 

reprodutivos/numero total de perfilhos, os hfbridos de ciclo precoce e muito 

precoce revelaram os maiores valores quanta a relac;:ao numero de 

panfculas/perfilho reprodutivo (Tabela 4). 0 hfbrido H-22, de ciclo precoce, 

mostrou, em media, 3,41 panfculas/perfilho reprodutivo. 

A explicayao mais plausfvel para o ocorrido e que os hibridos precoces e 

muito precoces alocam mais energia para a parte reprodutiva (maiores relac;:oes 

de numero de perfilhos reprodutivos/numero total de perfilhos e numero de 

paniculas/perfilho reprodutivo) do que para a parte vegetativa, quando 

comparados com os hfbridos de ciclo medic e tardio. 

Esta alocat;:ao diferencial de energia, em materiais geneticos com diferentes 

ciclos de florescimento, dentro da mesma especie, ainda nao foi pesquisada em 

gramfneas forrageiras tropicais. 0 unico trabalho disponivel, em assunto mais ou 
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Tabela 4. Relac;§o entre numero de panfeulas/perfilho reprodutivo em 15 hfbridos 

ineditos de eapim-eoloniao. 

Hibridos N2 de paniculas/perfilho reprodutivo 

H-22 (P) 3,41 a 

H- 42 (P) 2,53 b 

H- 33 (MP) 2,32 b 

H- 140 (P) 2,24 be 

H- 31 (MP) 2,22 be 

H- 13 (M) 1,87 ed 

H-12(T) 1,85 ede 

H-38(T) 1,55 def 

H- 21 (T) 1,46 ef 

H-10(M) 1,39 f 

H-54(T) 1,29 f 

H- 64 (T) 1,21 f 

H- 79 (M) 1,18 f 

H- 56 (M) 1,17 f 

H- 55 (M) 1,17 f 

MEDIA 1,79 

c.v. (%) 12,6 

Obs.: a) Valores medios seguidos de mesma(s) letra(s), nao diferem estatisticamente entre si ao 

nivel de 5% de probabilidade, de acordo com o teste de Duncan. 

b) T = ciclo tardio; M = ciclo medio; P = ciclo precoce; MP = ciclo muito precoce. 

c) Valores medios obtidos em experimento em blocos ao acaso com 3 repetic;:oes. 
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menos relacionado, e o de BOONMAN (1971b), que avaliou o numero de 

panfculas produzidas por m
2

, em dois anos consecutivos (1968 e e 1969), pelas 

seguintes especies forrageiras: Setaria sphacelata, Chloris gayana, Panicum 

coloratum, Panicum maximum e Brachiaria ruziziensis. Conc\uiu que o 

numero de panfculas/m2 aumentou linearmente em rela9ao aos meses ap6s o 

plantio. Em ambos os anos a especie Panicum co/oratum produziu maior 

numero de panfculas que as demais em estudo. Em 1969, Panicum 

co/oratum revelou 520 panfculas/m2
; Brachiaria ruziziensis 470 panfculas/m

2 
e 

Panicum maximum 75 panfculas/m2 Assim, verifica-se claramente que podem, 

tambem, ocorrer diferen9as entre especies quanta a aloca98o de energia para as 

fun96es reprodutivas. 

4.1.5. Comprimento e largura da lamina foliar e comprimento de 

panicula 

Quanta aos caracteres morfol6gicos comprimento da lamina foliar, largura da 

lamina foliar e comprimento de panfcula, cujos dados sao apresentados nas 

Tabelas 5, 6 e 7, respectivamente, observa-se que os hfbridos de ciclo tardio e 

medic mostraram, invariavelmente, laminas foliares mais compridas e mais largas, 

e panfculas mais compridas, do que os de ciclo precoce e muito precoce. 

Estudando o crescimento de folhas de capim-coloniao cv. Guine e capim

setaria, cultivados em vasos e empregando-se duas doses de Nitrogenio, PINTO 

et a/. (1994) calcularam as taxas de expansao, alongamento e fndice de area 

foliar (IAF). Embora, nesta pesquisa nao tenham sido avaliados os caracteres 

acima citados, os resultados de comprimento e largura de folha parecem 

coerentes com os resultados na literatura. Em pesquisa semelhante, AMARAL et 

a/. (1993b), comparando os Indices de area foliar (IAF) de quatro especies 

forrageiras (capim-coloniao, buffel, axonopus e andropogon), relataram que o 
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Tabela 5. Comprimento da lamina foliar de 15 hibridos ineditos de capim-coloniao. 

Hibridos Comprimento da lamina foliar (em) 

H-64(T) 90,9 a 

H -79 (M) 90,6 a 

H-54(T) 90,4 a 

H- 55 (M) 90,4 a 

H- 56 (M) 88,2 ab 

H- 10 (M) 81,9 be 

H- 12 (T) 75,8 cd 

H- 21 (T) 74,8 d 

H-38(T) 74,0 d 

H- 13 (M) 66,4 e 

H- 33 (MP) 40,7 f 

H- 42 (P) 39,0 f 

H- 31 (MP) 38,9 f 

H- 22 (P) 35,3 f 

H- 140 (P) 34,7 f 

MEDIA 67,5 

c.v. % 5,9 

Obs.: a) Vaiores medios seguidos de mesma(s) ietra(s), niio diferem estatisticamente entre si ao 

nivei de 5% de probabilidade, de acordo com o teste de Duncan. 

b) T = cicio tardio; M = cicio medio; P = cicio precoce; MP = cicio muito precoce. 

c) Vaiores medios obtidos em experimento em blocos ao acaso com 3 repeti((iies. 
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Tabela 6. Largura da lamina foliar de 15 hfbridos ineditos de capim-coloniao. 

Hlbridos Largura da lamina foliar (em) 

H-13(M) 3,53 a 

H- 21 (T) 3,40 ab 

H-12(T) 3,33 ab 

H- 38 (T) 3,30 b 

H-54(T) 2,77 c 

H-64(T) 2,70 cd 

H- 55 (M) 2,50 de 

H- 56 (M) 2,37 ef 

H- 10 (M) 2,33 ef 

H- 79 (M) 2,17 f 

H- 42 (P) 1,90 g 

H- 31 (MP) 1,83 g 

H- 33 (MP) 1,80 g 

H- 22 (P) 1,77 g 

H- 140 (P) 1,77 g 

MEDIA 2,50 

c.v. (% 5,1 

Obs.: a) Valores medios seguidos de mesma(s) letra(s), niio diferem estatisticamente entre si ao 

nivel de 5% de probabilidade, de acordo com o teste de Duncan. 

b) T = ciclo tardio; M = ciclo medio; P = ciclo precoce; MP = ciclo muiot precoce. 

c) Valores medios obtidos em experimento em blocos ao acaso com 3 repeti96es. 
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Tabela 7. Comprimento de panfcula de 15 hfbridos ineditos de capim-coloniao. 

Hibridos Comprimento de panicula (em) 

H- 64 (T) 55,23 a 

H- 79 (M) 51,13 a 

H- 54 (T) 49,90 a 

H- 56 (M) 48,90 a 

H- 55 (M) 48,80 a 

H- 13 (M) 41,53 b 

H -10 (M) 40,70 b 

H- 21 (T) 36,07 be 

H- 12 (T) 30,57 cd 

H-38(T) 27,57 de 

H- 22 (P) 24,57 def 

H- 33 (MP) 24,03 ef 

H- 31 (MP) 23,83 ef 

H- 42 {P) 23,13 ef 

H- 140 (P) 20,06 f 

MEDIA 36,40 

c.v.% 9,7 

Obs.: a) Valores mooios seguidos de mesma(s) letra(s), nao diferem estatisticamente entre si ao 

nivel de 5% de probabilidade, de acordo com o teste de Duncan. 

b) T = ciclo tardio; M = ciclo medio; P = ciclo precoce; MP = ciclo muito precoce. 

c) Valores medios obtidos em experimento em blocos ao acaso com 3 repeti9(ies. 
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capim-coloniao apresentou o maier IAF (13,0), com uma excelente cobertura do 

solo. Par outre lade, SUKHCHAIN & SIDHU (1993), avaliando a capacidade geral 

de combinayao de cruzamentos de capim-coloniao quanta a diversas 

caracteristicas reprodutivas, entre as quais o comprimento da panicula, relataram 

a media de 32,63cm para o carater. No presente estudo, pode-se observar, na 

Tabela 7, a notavel varia<;:ao para a caracteristica (de 20,06cm, no hibrido 

precoce H-140 ate 55,23cm, no hibrido tardio H-64), com media geral de 36,40cm, 

valor este muito proximo daquele obtido pelos autores acima citados. 

4.1.6 Porcentagem de materia seca 

A partir dos resultados obtidos para as caracteres comprimento da lamina 

foliar, largura da lamina foliar e comprimento de panicula (componentes de 

produ<;:ao forrageira), as hibridos de ciclo tardio e media apresentaram peso verde 

e peso seco significativamente maiores dos que as hibridos precoces e muito 

precoces, com algumas varia<;:6es. Alta variabilidade foi observada, para as dais 

caracteres, entre as hibridos em estudo. Par exemplo, o hibrido tardio H-64 

apresentou valores medias de 1184,6g e 460,07g para peso verde e peso seco, 

respectivamente, valores esses estatisticamente superiores aos obtidos para o 

hibrido precoce H-140 (392,43g e 116,07g). 

Quanta a porcentagem de materia seca (Tabela 8), a mesma forte tendencia 

de superioridade dos hibridos medias e tardios, em rela<;:ao aos precoces e muito 

precoces, foi mantida. 
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Tabela 8. Porcentagem de materia seca em 15 hibridos ineditos de capim-

coloniao. 

Hibridos Porcentagem de materia seca 

H-12(T) 43,25 a 

H -13 (M) 42,39 a 

H- 21 (T) 41,61 ab 

H -10 (M) 40,84 abc 

H- 56 (M) 40,45 abed 

H-38(T) 40,04 abed 

H -64 (T) 38,92 abed 

H- 54 (T) 36,77 abed 

H -79 (M) 35,43 bcde 

H- 42 (P) 34,82 cde 

H- 33 (MP) 34,71 cde 

H- 31 (MP) 34,15 de 

H- 140 (P) 29,55 ef 

H- 22 (P) 28,37 f 

H- 55 (M) 28,19 f 

MEDIA 36,63 

c.v.% 5,3 

Obs.: a) Valores medios seguidos de mesma(s) letra(s), nao diferem estatisticamente entre si ao 

nfvel de 5% de probabilidade, de acordo com o teste de Duncan. 

b) T = ciclo tardio; M = ciclo medio; P = ciclo precoce; MP = ciclo muito precoce. 

c) Valores medios obtidos em experimento em blocos ao acaso com 3 repetic;;Oes. 
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Esses ultimos resultados (comprimento e largura da lamina foliar, 

comprimento da panicula e porcentagem de materia seca) sugerem que as 

materiais geneticos de ciclo tardio e media alocam grande parte da energia 

produzida para a produgao de forragem, em detrimento da alocayao alternative 

para caracteres reprodutivos, ao contrario do verificado, anteriormente, para as 

de ciclo precoce e muito precoce. 

Sao raros as trabalhos de pesquisa com gramfneas forrageiras tropicais, 

disponiveis na literature, utilizando materiais geneticos, dentro da mesma 

especie, com diferentes ciclos de florescimento, cujos resultados possam ser 

comparados com as obtidos na presente pesquisa. Apenas estao disponiveis 

dados de produ9ao de materia seca por hectare em capim-coloniao 

(GONCALVES & OLIVEIRA, 1983; SA, 1983; VETTERLE & SALERNO, 1983; 

BOTREL eta/., 1993; COSTA eta/., 1993; SOUZA & MEDEIROS, 1993); em 

Brachiaria brizantha, B. decumbens, Chloris gayana e Cynodon 

plectostachyus (SA, 1983). 

4.2. Caracteres de qualidade das sementes 

lnicialmente, as amostras de sementes dos hibridos de capim-coloniao foram 

analisadas quanta ao teor de umidade e, posteriormente, submetidas ao teste de 

tetraz61io para a estimative de sua viabilidade; as dados obtidos sao 

apresentados na Tabela 9. Verifica-se que, quanta ao tear de umidade, os 

hibridos nao diferiram significativamente entre si, exceto as hfbridos H-64 e 

H-21. Com relagao a viabilidade, os valores estimados nao apresentaram 

diferen9as significativas entre si. Os valores medias obtidos foram 1 0,2% e 

88,3%, respectivamente. 
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Tabela 9. Tear de umidade e porcentagem de viabilidade inicial de sementes de 

15 hibridos ineditos de capim-coloniao. 

Hibridos Teor de umidade (%) Viabilidade (%) 

H- 64 (T) 13,7 a 82,0 a 

H- 38 (T) 11,5 b 94,0 a 

H- 140 (P) 10,6 b 91,5 a 

H- 31 (MP) 10,4 b 83,9 a 

H- 55 (M) 10,3 b 89,7 a 

H- 10 (M) 10,2 b 90,4 a 

H- 56 (M) 10,2 b 86,3 a 

H- 42 (P) 10,2 b 89,3 a 

H- 13 (M) 10,1 b 88,2 a 

H-12(T) 10,1 b 88,0 a 

H- 33 (MP) 10,1 b 87,4 a 

H- 79 (M) 9,6 b 89,0 a 

H- 22 (P) 9,6 b 88,7 a 

H-54(T) 9,5 b 87,0 a 

H- 21 (T) 6,7 c 89,0 a 

MEDIA 10,2 88,3 

c.v. (%) 5,1 4,7 

Obs.: a) Valores medios seguidos de mesma(s) letra(s), nao diferem estatisticamente entre si ao 

nivel de 5% de probabilidade, de acordo com o teste de Duncan. 

b) T = ciclo tardio; M = ciclo medio; P = ciclo precoce; MP = ciclo muito precoce. 

c) Valores mectios obtidos em experimento em blocos ao acaso com 3 repetiyiies. 
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4.2.1 - Numero de sementes por grama 

Na Tabela 10 sao apresentados os valores referentes a numero de 

sementes/grama, obtidos em amostras de sementes dos 15 hfbridos de capim

coloniao em estudo. Observa"se que, a medida que o ciclo de florescimento 

aumenta, o numero de sementes/grama diminui (correlagao linear: r =- 0,90). 

4.2.2 - Pureza fisica das amostras de sementes 

Por outre !ado, os resultados de pureza ffsica de sementes (em %}, 

relatados na Tabela 11, mostram que os hfbridos precoces e muito precoces 

revelaram valores significativamente maiores para a caracterfstica do que os 

hfbridos de ciclo media e tardio (correlagao linear entre ciclo de florescimento e 

pureza ffsica: r = -0,89). Por exemplo, o hfbrido muito precoce H-31 mostrou 

pureza ffsica de 87,2%, enquanto, o hfbrido tardio H-54 apresentou 4,8%. Estes 

fates, novamente, sugerem a alocagao diferencial de energia entre hfbridos de 

diferentes ciclos de florescimento. Os hfbridos precoces e muito precoces, de 

panfculas pequenas, apresentaram maiores numeros de sementes/grama e maier 

pureza ffsica das amostras. lsso implica que, alem das sementes serem de menor 

tamanho, elas apresentaram 6tima granagao, com baixa proporgao de sementes 

chochas e/ou mal formadas na amostra. Por outre !ado, os hfbridos de ciclo media 

e tardio, com panfculas e sementes de maier tamanho, revelaram menor numero 

de sementes/grama e elevada proporgao de sementes chochas ou mal granadas, 

resultando em baixa pureza ffsica. 
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Tabela 10. Numero de sementes/grama de 15 hibridos ineditos de capim

coloniao. 

Hibridos Nl! de sementes por grama 

H- 31 (MP) 1288 a 

H- 33 (MP) 1268 a 

H- 42 (P) 1133 b 

H- 140 (P) 1044 c 

H- 22 (P) 1006 c 

H- 56 (M) 948 d 

H- 79 (M) 918 d 

H- 55 (M) 911 de 

H- 54 (M) 862 ef 

H- 10 (M) 857 ef 

H- 64 (T) 838 f 

H- 38 (T) 779 g 

H- 12 (T) 715 h 

H- 21 (T) 705 h 

H- 13 (M) 685 h 

MEDIA 930 

C.V.% 1,7 

Obs.: a) Valores medias seguidos de mesma(s) letra(s), niio diferem estatisticamente entre si ao 

nivel de 5% de probabilidade, de acordo com o teste de Duncan. 

b) T = ciclo tardio; M = ciclo media; P = ciclo precoce; MP = ciclo muito precoce. 

c) Valores medias obtidos em experimento em blocos ao acaso com 3 repetiy(les. 
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Tabela 11. Poreentagem de pureza fisiea em amostras de sementes de 15 

hfbridos ineditos de eapim-eoloniao. 

Hibridos Pureza fisica (%) 

H- 31 (MP) 87,2 a 

H- 33 (MP) 85,6 a 

H- 42 (P) 74,7 a 

H- 22 (P) 54,6 b 

H- 140 (P) 50,4 b 

H- 79 (M) 44,4 be 

H- 55 (M) 41,4 be 

H- 56 (M) 36,9 be 

H-13(M) 30,0 ed 

H-10(M) 18,1 de 

H-12(T) 16,9 de 

H-21 (T) 16,1 def 

H- 38 (T) 12,0 ef 

H- 64 (T) 6,8 ef 

H- 54 (M) 4,8 f 

MEDIA 38,7 

c.v. (%) 16,3 

Obs.: a) Valores medias seguidos de mesma(s) letra(s), nao diferem estatisticamente entre si ao 

nivel de 5% de probabilidade, de acordo com o teste de Duncan. 

b) T = ciclo tardio; M = ciclo media; P = ciclo precoce; MP = ciclo muito precoce. 

c) Valores medias obtidos em experimento em blocos ao acaso com 3 repetic;:oes. 
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4.2.3- Porcentagens de germinacao (sementes nao tratadas e tratadas) 

Na Tabela 12 observa-se a superioridade clara dos hfbridos tardios e de dois 

de ciclo medic, H-10 e H-13, quanta a porcentagem de germinac;:8o, a partir de 

sementes nao tratadas, confirmado pela sua alta correlac;:8o com o ciclo de 

florescimento (r = 0,86). A mesma tendencia e mantida para as sementes tratadas 

com H2SO. concentrado durante 5 cinco minutes (r = 0,68), com excec;:ao des 

hfbridos precoces H-22, H-42 e H-140. 

Outros autores (FAVORETTO & TOLEDO, 1975; FAVORETTO & 

RODRIGUES, 1980; MONTEIRO et a/., 1984; CONDE & GARCIA, 1985; 

MACEDO et a/., 1987; HOPKINSON & ENGLISH, 1988, trabalhando com 

diversos cultivares de capim-coloniao e com varies objetivos, relataram a 

ocorrencia das seguintes porcentagens medias de germinac;:ao, em sementes nao 

tratadas: 52,0%; 30,0%; 43,0%; 31 ,7%; 55,5%; e 51 ,0%, respectivamente. Estes 

resultados estao coerentes com o resultado medic de porcentagem de 

germina«;:ao obtido nesta pesquisa (52,0%). 0 efeito benefice da escarificac;:ao 

qufmica com H2S04 e observado pela comparac;:ao entre os valores medics de 

germina«;:ao para sementes nao tratadas (52,0%) e tratadas (65,5%), com um 

incremento de 25% (Tabela 12). Resultados semelhantes foram obtidos em 

capim-coloniao per ZAGO et a/., 1984 e em Brachiaria brizantha per MARTINS 

& LAGO, 1994, dentre outros. 



Tabela 12. Porcentagens de germinagao de sementes, nao tratadas e tratadas 

com H2S04 concentrado durante 5 minutes, de 15 hibridos ineditos de 

capim-coloniao. 

Hibridos Germinac;ao de sementes (%) 

Nao tratadas Tratadas 

H-10 (M) 88,3 a 84,9 ab 

H-13(M) 87,2 a 86,3 ab 

H-38 (T) 86,3 a 85,1 ab 

H-21 (T) 85,7 a 84,4 ab 

H-12 (T) 84,4 a 78,0 abc 

H-54 (T) 77,3 a 77,3 abc 

H-64 (T) 73,4 a 57,0 de 

H-140(P) 37,9 b 64,2 cd 

H-33 (MP) 32,6 b 33,8 f 

H-42 (P) 30,7 b 73,7 be 

H-31 (MP) 30,5 b 55,1 de 

H-56 (M) 30,4 b 44,2 ef 

H-22 (P) 22,6 b 88,8 a 

H-79 (M) 9,6 c 7,3 f 

H-55 (M) 3,0 c 32,2 f 

MEDIA 52,0 65,5 

cv (%) 12,8 9,5 

Obs.: a) Valores medias seguidos de mesma(s) letra(s), nao diferem estatisticamente entre si ao 

nivel de 5% de probabilidade, de acordo com o teste de Duncan. 

b) T = ciclo tardio; M = ciclo media; P = ciclo precoce; MP = ciclo muito precoce. 

c) Valores medias obtidos em experimento em blocos ao acaso com 3 repeti<;iies. 
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Embora os hibridos de ciclo precoce e muito precoce tenham apresentado os 

valores mais baixos de porcentagem de germina9ao, para sementes nao tratadas, 

cumpre ressaltar que esses materiais geneticos mostraram as maiores 

porcentagens de pureza fisica de sementes (Tabela 11 ). 

Os resultados acima podem ser explicados pela ocorrencia de dormencia nas 

sementes, aparentemente relacionada com o ciclo de florescimento dos materiais 

em estudo (coeficiente de correla9ao r = -0,87). 

A Tabela 13 detalha os dados de porcentagem de dormencia, calculados pela 

diferenya entre a porcentagem de viabilidade inicial, detectada pelo teste de 

tetraz61io, e a porcentagem de germina9ao normal, realizada em sementes 

tratadas e nao tratadas. 

Assim, comprova-se que as baixas porcentagens de germinayao reveladas 

pelos hibridos precoces e muito precoces (Tabela 12) foram, sem duvida, devidas 

as elevadas taxas de dormencia presentes nas suas sementes. 

Do que foi visto anteriormente, observa-se que ocorreu a forte tendencia 

(estatisticamente comprovada) dos hibridos de ciclo precoce e muito precoce de 

apresentarem valores elevados de pureza fisica, numero de sementes/grama e 

taxa de dormencia nas sementes. Exatamente o contrario ocorreu com os hibridos 

de ciclo tardio. 
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Tabela 13. Poreentagem de dormeneia, ealeulada pela diferenc;:a entre a 

viabilidade inieial e a germinac;:ao normal, obtida em sementes nao 

tratadas e tratadas de 15 hibridos ineditos de eapim-eoloniao. 

Hibridos 

H-55(M) 

H-79 (M) 

H-22 (P) 

H-42 (P) 

H-56 (M) 

H-31 (MP) 

H-140 (P) 

H-33 (MP) 

H-54 (T) 

H-64 (T) 

H-38 (T) 

H-12 (T) 

H-10(M) 

H-21 (T) 

H-13(M) 

MEDIA 

c.v. (%) 

Dormencia em sementes (%) 

Nao tratadas Tratadas 

86,22 a 57,36 a 

79,00 ab 51,38 a 

65,89 be 0,88 g 

58,10 e 14,78 ede 

55,76 e 42,04 ab 

52,78 e 28,14 be 

52,36 e 26,74 be 

52,12 e 51,06 a 

5,05 d 6,75 defg 

4,50 d 18,32 ed 

3,96 d 6,20 defg 

3,12 d 9,18 def 

2,56 d 4,27 efg 

2,51 d 4,53 efg 

0,96 d 1,80 fg 

34,99 21,56 

16,3 24,6 

Obs.: a) Valores medios seguidos de mesma(s) letra(s), niio diferem estatisticamente entre si ao 

nivel de 5% de probabilidade, de acordo com o teste de Duncan. 

b) T = ciclo tardio; M = ciclo medio; P = ciclo precoce; MP = ciclo muito precoce. 

c) Valores medios obtidos em experimento em blocos ao acaso com 3 repetic;:i5es. 



47 

Os coeficientes de correlac;:ao linear calculados entre o ciclo de florescirnento 

e esses parametres de qualidade foram os seguintes: r = -0,94; r = -0,90 

e r = -0,87 (pureza ffsica, numero de sementes/grama e dormencia, 

respectivamente). A explicac;:ao mais plausfvel e a de que os hfbridos precoces e 

muito precoces, pelo fato de alocarem a maier parte da energia produzida para as 

func;:oes reprodutivas, inclusive a produc;:ao de sementes, funcionam como as 

especies oportunistas, como por exemplo, as invasoras, que se caracterizam por 

florescimento muito rapido e elevadas taxas de produc;:ao e dispersao de 

sementes, adaptac;:oes necessarias para a colonizac;:ao eficiente de novos 

habitats. 

Em termos praticos, os hfbridos precoces e muito precoces, pelo fato de 

poderem florescer varias vezes durante o ano, podem competir com elevada 

eficiencia com as sementes silvestres presentes em pastagens instaladas, face ao 

seu alto fndice de ressemeadura natural. A dormencia das sementes, nesse caso, 

e altamente vantajosa porque permite que suas sementes germinem apenas 

quando as condic;:oes ambientais forem favoraveis a sobrevivencia das plantas. 

Quante aos hfbridos de ciclo tardio, praticamente sem dormencia nas 

sementes e, tambem, apresentando baixa pureza ffsica e sementes maiores e 

mais pesadas, com baixo numero de sementes/grama; os Indices de velocidade 

de germinac;:iio, detalhados na Tabela 14, mostram que eles germinam mais 

rapidamente que os hfbridos de ciclo precoce e muito precoce. Realmente, a 

correlac;:ao altamente positiva (r = 0,82) entre ciclo de florescimento e fndice de 

velocidade de germinac;:ao das sementes nao tratadas corrobora a afirmac;:ao 

acima. 
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Tabela 14. indices de velocidade de germinar;:ao de sementes, nao tratadas e 

tratadas, de 15 hfbridos ineditos de capim-coloniao, durante o teste 

padrao de germinar;:ao. 

Hibrido indice de velocidade de germina~ao de sementes 

Nao tratadas Tratadas 

H-10 (M) 13,6 a 13,1 a 

H-13 (M) 12,0 ab 12,4 a 

H-21 (T) 11,9 ab 12,1 a 

H-12 (T) 11,5 ab 10,5 ab 

H-38 (T) 9,1 be 10,8 ab 

H-64 (T) 8,8 be 6,6 c 

H-54 (T) 7,7 c 10,6 ab 

H-33 (MP) 3,8 d 4,5 d 

H-140(P) 3,6 d 8,4 be 

H-56 (M) 3,4 d 4,1 de 

H-31 (MP) 2,6 d 7,2 c 

H-42 (P) 2,5 d 8,1 be 

H-22 (P) 2,0 d 13,2 a 

H-79 (M) 0,7 e 2,8 de 

H-55 (M) 0,2 e 2,6 e 

MEDIA 6,2 8,5 

C.V. (%) 13,1 9,4 

Obs.: a) Valores medios seguidos de mesma(s) letra(s), nao diferem estatisticamente entre si ao 

nivel de 5% de probabilidade, de acordo com o teste de Duncan. 

b) T = ciclo tardio; M = ciclo medio; P = ciclo precoce; MP = ciclo muito precoce. 

c) Valores medios obtidos em experimento em blocos ao acaso com 3 repetic;:oes. 
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Com essas caracterfsticas, os hfbridos de ciclo tardio, com florescimento unico 

durante o ano, podem competir com sucesso com as sementes silvestres, desde 

que as condigoes ambientais sejam favoraveis por ocasiao da degrana natural 

das sementes ou da instalagao da pastagem. 

Nota-se, tambem, que as sementes tratadas germinaram mais rapidamente do 

que as sementes nao tratadas (8,5 e 6,2, respectivamente), devido ao efeito 

benefice do acido sulfurico, semelhante aos resultados obtidos para Panicum 

maximum, por USBERTI eta/. (1995). 

4.2.4- Porcentagem de vigor (sementes tratadas e nao tratadas) 

Ap6s os testes de envelhecimento acelerado, as amostras de sementes foram 

avaliadas quanta ao vigor, atraves do teste padrao de germinagao e os resultados 

sao apresentados na Tabela 15. 

Observa-se que as sementes nao tratadas e tratadas dos hfbridos em estudo 

comportaram-se de maneira aleat6ria quanta aos valores de vigor, nao 

correlacionada com os ciclos de florescimento dos mesmos (r = -0,17 e r = 0,60, 

respectivamente ). 

Para os hfbridos de ciclo tardio, comprovadamente com sementes de baixa 

dormencia (Tabela 13), os efeitos das condigoes de estresse do teste de 

envelhecimento acelerado, com altas temperatura e umidade relativa do ar, foram 

altamente deleterios, produzindo redug5es drasticas das porcentagens de 

germinagao de sementes nao tratadas. 
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Tabela 15. Porcentagens de vigor (ap6s teste de envelhecimento acelerado), 

detectada atraves do teste padrao de germina<;:iio, em sementes nao 

tratadas e tratadas de 15 hibridos ineditos de capim-coloniao. 

Hibrido 

H-22 (P) 

H-10 (M) 

H-13 (M) 

H-140 (P) 

H-42 (P) 

H-21 (T) 

H-54 (T) 

H-55 (M) 

H-12 (T) 

H-38 (T) 

H-79 (M) 

H-33 (MP) 

H-31 (MP) 

H-56 (M) 

H-64 (T) 

MEDIA 

c.v. (%) 

Vigor em sementes (o/o) 

Nao tratadas Tratadas 

92,9 a 92,6 a 

83,8 b 74,4 bed 

77,1 be 85,0 ab 

75,9 bed 53,1 efg 

71,5 ed 60,9 de 

65,9 ede 77,8 be 

65,5 ede 82,4 be 

63,3 de 56,0 ef 

57,3 e 71,0 cd 

53,7 ef 82,9 abc 

42,5 fg 55,3 ef 

41,4 fg 41,0 fg 

40,4 fg 45,7 efg 

37,6 g 47,2 efg 

31,8 g 38,6 g 

60,0 64,3 

8,7 9,2 

Obs.: a) Valores medios seguidos de mesma(s) letra(s), niio diferem estatisticamente entre si ao 

nivel de 5% de probabilidade, de acordo com o teste de Duncan. 

b) T = ciclo tardio; M = ciclo medio; P = ciclo precoce; MP = ciclo muito precoce. 

c) Valores medios obtidos em experimento em blocos ao acaso com 3 repeti96es. 
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0 contrario, ocorreu para os hibridos de ciclo precoce e muito precoce que, 

por apresentarem elevadas taxas de dormencia em sementes intactas (Tabela 

15), foram beneficiadas pelo efeito termico (43°C) do teste, o qual sobrepujou o 

efeito adverso do estresse produzido pelo mesmo. Esse efeito benefice da alta 

temperatura, na quebra de dormencia, em sementes de gramineas forrageiras e 

comum na literatura, como por exemplo em sementes de Panicum maximum 

(SMITH, 1979; BARROS eta/. 1990), de capim Andropogon (ALLIPRANDINI et 

a/. ,1991) e de Brachiaria brizantha (MARTINS & LAGO, 1994). 

Quanta aos hibridos de ciclo media, os valores de porcentagem de 

germinayao de sementes intactas, sem e com envelhecimento acelerado, 

mantiveram-se praticamente constantes, com excegao dos hibridos H-79 e H-

55, que se comportaram como os de ciclo precoce e muito precoce. Sem duvida, 

eles poderiam, ap6s o conhecimento desses resultados, serem classificados 

como semi-precoces, levando-se em considerayao que se colocam na area de 

transigao entre os de ciclo mediae os de ciclo precoce (Tabela 1 ). Aparentemente 

a ocorrencia de efeitos opostos acima descritos provocou a correlagao zero entre 

os resultados de vigor de sementes intactas com o ciclo de florescimento. 

Resultados semelhantes de aumento da porcentagem de germinayao em 

sementes de gramfneas forrageiras, ap6s o teste de envelhecimento acelerado, 

foram relatados em sementes de capim-coloniao e de Brachiaria decumbens por 

USBERTI, (1982) e CASTRO eta/., (1994), respectivamente. 

Quanta as sementes escarificadas, sem e com envelhecimento acelerado, os 

resultados obtidos revelam que todos os hibridos tiveram comportamento 
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semelhante, com algumas variac;6es (comparar Tabelas 12 e 15). lsso parece ser 

devido ao fato de que, ap6s o envelhecimento acelerado, a ac;ao do H2S04 em 

promover a quebra de dormencia fica reduzida ou anulada, par que o efeito 

termico durante o teste de vigor ja foi alcanc;ado. 

A Tabela 16 apresenta os indices de velocidade de germinac;ao das 

sementes, nao tratadas e tratadas, ap6s o teste de envelhecimento acelerado. 

Verifica-se que as condic;6es de estesse desse teste de vigor provocaram um 

comportamento aleat6rio dos hfbridos, nao mais se correlacionando aos seus 

ciclos de florescimento (r = 0,00 e r = 0,66, respectivamente), conforme ocorrido 

anteriormente para as porcentagens de vigor (Tabela 15). Alem disso, os hfbridos 

de ciclo precoce e medias apresentaram, em geral, maior velocidade de 

germinac;ao de sementes nao tratadas do que os de ciclo tardio. 

4.2.5 - Porcentagem de sementes remanescentes viaveis 

Geralmente, ao final do teste padrao de germinac;ao e de vigor 

(envelhecimento acelerado) em gramfneas forrageiras tropicais, e usual conside

rar-se as sementes remanescentes, nao germinadas, como mortas. Nessa 

pesquisa, entretanto, houve a necessidade de confirmac;ao, atraves do teste de 

tetraz61io, se essas sementes estariam ou nao viaveis. Os resultados 

apresentados na Tabela 17 (viabilidade ap6s o teste padrao de germinac;ao) 

mostram as maiores porcentagens de sementes viaveis nos hfbridos precoces, 

muito precoces e tres de ciclo media, H-55, H-79 e H-56, em relac;ao aos demais 
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Tabela 16. indices de velocidade de germinac;:ao de sementes, nao tratadas e 

tratadas, de 15 hfbridos ineditos de capim-coloniao, durante o teste 

padrao de germinac;:ao, ap6s serem submetidas ao teste de 

envelhecimento acelerado. 

Hibrido indice de velocidade de germinagao de sementes 

Nao tratadas Tratadas 

H-22 (P) 11,5 a 12,3 a 

H-10(M) 11,2 a 9,4 be 

H-13 (M) 10,6 a 2,9 a 

H-140 (P) 10,4 a 7,7 ed 

H-55 (M) 9,6 ab 8,1 ed 

H-42 (P) 8,2 be 7,1 d 

H-21 (T) 7,9 be 10,7 ab 

H-12 (T) 7,0 e 9,5 be 

H-38 (T) 5,3 d 11,2 ab 

H-54 (T) 5,3 d 10,5 ab 

H-79 (M) 4,9 d 7,6 ed 

H-56 (M) 3,5 e 6,8 d 

H-33 (MP) 2,8 ef 3,2 e 

H-31 (MP) 2,5 ef 3,2 e 

H-64 (T) 2,2 f 4,4 e 

MEDIA 6,9 8,3 

c.v. (%) 7,5 7,7 

Obs.: a) Valores medios seguidos de mesma(s) letra(s), nilo diferem estatisticamente entre si ao 

nivel de 5% de probabilidade, de acordo com o teste de Duncan. 

b) T = ciclo tardio; M = ciclo medio; P = ciclo precoce; MP = ciclo muito precoce. 

c) Valores medios obtidos em experimento em blocos ao acaso com 3 repeti96es. 
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de ciclo medio, H-13 e H-1 0, e todos os hibridos de ciclo tardio (coeficiente de 

correlavao r = -0,82). Assim, a rotina atual de se considerar as sementes 

remanescentes como mortas e totalmente err6nea, porque a viabilidade total fica 

subestimada, provocando, sem duvida, resultados discrepantes em analises de 

sementes de gramineas forrageiras. 

Comparando-se os resultados das Tabelas 13 e 17, nota-se claramente que 

os valores de dormemcia calculados com base em: a) viabilidade inicial menos 

porcentagem de germinavao e b) numero de sementes remanescentes viaveis, 

sao muito semelhantes. Confirma-se, assim, de maneira inequivoca, que a 

viabilidade inicial, detectada pelo teste de tetraz61io, deve ser o ponto de 

referencia para se determinar, com exatidao, a qualidade de um lote de sementes. 

As varia96es observadas foram devidas ao fato das sementes remanescentes 

terem ficado, durante o periodo do teste padrao de germinavao (28 dias), em 

condi96es criticas para a manutenvao de sua viabilidade. 
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Tabela 17. Poreentagem de sementes remaneseentes viaveis, nao tratadas e 

tratadas, em 15 hibridos de eapim-eoloniao, deteetadas pelo teste de 

tetraz61io, ao final do teste de germinagao. 

Hibrido 

H-55 (M) 

H-79 (M) 

H-56 (M) 

H-22 (P) 

H-140 (P) 

H-42 (P) 

H-33 (MP) 

H-31 (MP) 

H-54 (T) 

H-38 (T) 

H-12 (T) 

H-64 (T) 

H-21 (T) 

H-13 (M) 

H-10(M) 

MEDIA 

c.v. (%) 

Semeotes remanescentes viaveis (%) 

Nao tratadas Tratadas 

80,9 a 40,0 a 

75,2 a 41,6 a 

48,3 b 29,5 a 

46,9 b 0,9 de 

36,3 be 8,0 bed 

36,2 be 3,5 bede 

35,0 be 7,0 bede 

26,8 e 12,3 b 

4,7 d 3,7 bede 

3,6 d 2,3 bede 

1,6 d 2,0 ede 

1,4 d 9,3 be 

1,0 d 1,4 ede 

0,6 d 0,4 e 

0,4 d 1,2 ede 

26,6 10,9 

20,5 38,0 

Obs.: a) Valores medios seguidos de mesma(s) letra(s), niio diferem estatisticamente entre si ao 

nivel de 5% de probabilidade, de acordo com o teste de Duncan. 

b) T = ciclo tardio; M = ciclo medio; P = ciclo precoce; MP = ciclo muito precoce. 

c) Valores medios obtidos em experimento em blocos ao acaso com 3 repetic;:oes. 
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Com rela<;ao as sementes escarificadas, novamente ocorreu um 

comportamento aleat6rio dos hibridos, com baixa correla<;ao com o ciclo de 

florescimento (r= -0,56). 

Os dados detalhados na Tabela 18 revelam que o teste de envelhecimento 

acelerado, tanto em sementes nao tratadas como nas tratadas, tambem provocou 

resultados aleat6rios dos hibridos, com baixa correta<;ao com o cicto de 

florescimento (r = -0,59; r = -0,62, respectivamente). Alem disso, nota-se que o 

teste de vigor nao foi suficiente para a quebra total de dormemcia nas sementes. 
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Tabela 18. Poreentagem de sementes remaneseentes viaveis, nao tratadas e 

tratadas, em 15 hibridos de eapim-eoloniao, deteetadas pelo teste de 

tetraz61io, ao final do teste de envelheeimento acelerado. 

Hibrido Sementes remanescentes viave.is (%) 

NAo tratadas Tratadas 

H-31 (MP) 43,7 a 8,5 b 

H-79 (M) 33,2 a 21,9 a 

H-56 (M) 32,4 a 18,4 a 

H-33 (MP) 31,7 a 8,4 b 

H-55 (M) 16,9 b 18,6 a 

H-12 (T) 10,0 b 1,5 ed 

H-38 (T) 9,3 be 0,9 ed 

H-21 (T) 9,2 be 1,5 ed 

H-64 (T) 3,7 ed 4,0 bed 

H-10 (M) 3,4 ed 2,5 bed 

H-42 (P) 3,2 ed 4,8 be 

H-13 (M) 3,1 ed 0,4 d 

H-54 (T) 1,4 d 0,6 ed 

H-140 (P) 0,7 d 0,7 cd 

H-22 (P) 0,3 d 0,3 d 

MEDIA 13,5 6,2 

C.V. (%) 21,9 37,2 

Obs.: a) Valores medios seguidos de mesma(s) letra(s), nlio diferem estatisticamente entre si ao 

nivel de 5% de probabilidade, de acordo com o teste de Duncan. 

b) T = ciclo tardio; M = ciclo medio; P = ciclo precoce; MP = ciclo muito precoce. 

c) Valores medios obtidos em experimento em blocos ao acaso com 3 repetiviies. 



5. CONCLUSOES 

• Os hfbridos estudados diferiram estatisticamente entre si quanto ao ciclo de 

florescimento (em dias), permitindo a sua classifica<;:ao em tardios, medics, 

precoces e muito precoces. 

• Os hfbridos de ciclo precoce e muito precoce apresentaram maiores valores 

para as rela<;:oes n" de perfilhos reprodutivos/n" total de perfilhos e n" de 

panfculas/perfilho reprodutivo, em compara<;:ao com os de ciclo medio e tardio 

(aloca<;:ao predominante de energia para as partes reprodutivas). 

• Os hfbridos de ciclo tardio e medio apresentaram comprimento e largura de 

laminas foliares maiores, panfculas mais longas e, consequentemente, maiores 

porcentagens de materia seca que as dos de ciclo precoce e muito precoce 

(aloca<;:ao preferencial de energia para as fun<;:oes vegetativas). 

• Os parametres numero de sementes/grama e pureza ffsica correlacionaram-se 

inversamente com o ciclo de florescimento. 
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• Os parametres de velocidade e porcentagem de germinac;:ao em sementes nao 

tratadas de ciclo tardio e media, correlacionaram-se diretamente com o ciclo de 

florescimento. 

• 0 teste de tetraz61io mostrou-se precise na detecc;:ao da viabilidade das 

sementes, visto que os resultadOs de dormencia, calculados com base na 

porcentagem de germinac;:ao normal, foram confirmados pela porcentagem de 

sementes remanescentes viaveis, ao final do teste de germinac;:ao. 

• No grupo dos hfbridos de ciclo muito precoce e precoce, destacou o H-22, 

devido a: elevada relac;:8o numero de perfilhos reprodutivos/numero total de 

perfilhos (86,0%); elevada relac;:8o numero de panfculas/perfilho reprodutivo 

(3,41 ); elevado numero de sementes/g (1 044); boa pureza ffsica (54,6%); 

excelente vigor de sementes (92,9%) e excelente velocidade de germinac;:ao 

ap6s escarificac;:ao (13,2). 

• No grupo de hfbridos de ciclo media e tardio, sobressaiu-se o H-13, pelas 

seguintes caracterfsticas: boa relac;:8o numero de perfilhos reprodutivos/numero 

total de perfilhos (67,5%); boa relac;:ao numero de panfculas/perfilho 

reprodutivo (1 ,87); alta porcentagem de materia seca (42,4%); alta velocidade 

de germinac;:ao (12,0) e elevado vigor (77, 1 %). 



6. SUMMARY 

EVALUATION OF 15 NEW GUINEAGRASS (Panicum maximum Jacq.) 

HYBRIDS AS TO AGRONOMIC, MORPHOLOGICAL AND SEED QUALITY 

PARAMETERS, AND LINEAR CORRELATIONS AMONG THEM. 

Fifteen new guineagrass hybrids have been studied as to the following 

agronomic and morphological characters: plant height, reproductive tillers 

number/overall tillers number, panicles number/reproductive tiller, flowering cycle, 

dry matter percentage, blade length, blade width and panicle length. Additionally, 

harvested seeds of each hybrid have been analyzed for physical purity, number of 

seeds/gram; viability (tetrazolium test), normal germination and vigor (accelerated 

aging test), untreated and H2S04-scarified seeds as well as germination rates 

and remaining seed viability detection. The hybrids have been successfully 

classified in four groups: late, medium, early and very early types regarding to 

flowering cycles. Early- and very-early-cycle hybrids have shown high energy 

allocation to reproductive functions (the highest values for reproductive tiller 

number/overall tiller number, panicle number/reproductive tiller). On the other 

hand, late- and medium-cycle hybrids have had the most of energy allocated to 
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vegetative functions (the highest values for leaf length and width; panicle length; 

fresh and dry weight and dry weight/fresh weight relation). Number of seeds/gram 

and physical purity have been highly and negatively correlated with flowering 

cycle (r = -0,89; r = -0,90, respectively). In untreated seeds, late- and medium

cycle hybrids have revealed the highest values for percentage and rate of 

germination, highly and positively correlated with flowering cycles (r = 0,86; r = 

0,82, respectively). In addiction, the percentages of germination after the 

accelerated aging test have presented no correlation with the flowering cycle, due 

to different hybrid performance (the late ones have suffered significant reduction; 

the early and very early ones, remarkable increase and the medium ones have 

had small changes). HzS04 seed scarification have shown no effect in late- and 

medium-cycle hybrid percentage of germination (reduced seed dormancy) while 

the early- and very-early-cycle ones have increased significantly their percentage 

of germination (high seed dormancy). The precision and efficiency of the 

tetrazolium test have been clearly demonstrated in this research by the 

comparison between the results of seed dormancy calculated from the normal 

germination results and the percentage of remained viable seeds after it Finally, it 

has been possible to identify two hybrids (H-22 and H-13) with high forage 

potential and good seed quality, to be released as cultivar in the near future. 
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