




2020 by Atena Editora 
Copyright © Atena Editora 

Copyright do Texto © 2020 Os autores 
 Copyright da Edição © 2020 Atena Editora 

Editora Chefe: Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 
Diagramação: Karine de Lima
Edição de Arte: Lorena Prestes 

Revisão: Os Autores 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição Creative 
Commons. Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0). 

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva 
dos autores. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos 
autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais. 

Conselho Editorial 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
Profª Drª Adriana Demite Stephani – Universidade Federal do Tocantins 
Prof. Dr. Álvaro Augusto de Borba Barreto – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Alexandre Jose Schumacher – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
Profª Drª Angeli Rose do Nascimento – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Prof. Dr. Antonio Gasparetto Júnior – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 
Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília 
Prof. Dr. Carlos Antonio de Souza Moraes – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa 
Profª Drª Denise Rocha – Universidade Federal do Ceará 
Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia 
Prof. Dr. Edvaldo Antunes de Farias – Universidade Estácio de Sá 
Prof. Dr. Eloi Martins Senhora – Universidade Federal de Roraima 
Prof. Dr. Fabiano Tadeu Grazioli – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 
Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Prof. Dr. Gustavo Henrique Cepolini Ferreira – Universidade Estadual de Montes Claros 
Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice 
Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Keyla Christina Almeida Portela – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins 
Prof. Dr. Luis Ricardo Fernandes da Costa – Universidade Estadual de Montes Claros 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Pereira da Silva – Universidade Federal do Maranhão 
Profª Drª Miranilde Oliveira Neves – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 
Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa  
Profª Drª Rita de Cássia da Silva Oliveira – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Sandra Regina Gardacho Pietrobon – Universidade Estadual do Centro-Oeste 
Profª Drª Sheila Marta Carregosa Rocha – Universidade do Estado da Bahia 
Prof. Dr. Rui Maia Diamantino – Universidade Salvador 
Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 



 

 

Prof. Dr. William Cleber Domingues Silva – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins 
 
Ciências Agrárias e Multidisciplinar 
Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 
Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
Prof. Dr. Cleberton Correia Santos – Universidade Federal da Grande Dourados 
Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná 
Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 
Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  
Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
Prof. Dr. Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos – Universidade Federal do Ceará 
Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Profª Drª Lina Raquel Santos Araújo – Universidade Estadual do Ceará 
Prof. Dr. Pedro Manuel Villa – Universidade Federal de Viçosa 
Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 
Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 
 
Ciências Biológicas e da Saúde 
Prof. Dr. André Ribeiro da Silva – Universidade de Brasília 
Profª Drª Anelise Levay Murari – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás 
Prof. Dr. Edson da Silva – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Profª Drª Eleuza Rodrigues Machado – Faculdade Anhanguera de Brasília 
Profª Drª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina 
Profª Drª Eysler Gonçalves Maia Brasil – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 
Prof. Dr. Ferlando Lima Santos – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Prof. Dr. Fernando José Guedes da Silva Júnior – Universidade Federal do Piauí 
Profª Drª Gabriela Vieira do Amaral – Universidade de Vassouras 
Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria 
Profª Drª Iara Lúcia Tescarollo – Universidade São Francisco 
Prof. Dr. Igor Luiz Vieira de Lima Santos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Prof. Dr. Luís Paulo Souza e Souza – Universidade Federal do Amazonas 
Profª Drª Magnólia de Araújo Campos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. Marcus Fernando da Silva Praxedes – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Profª Drª Mylena Andréa Oliveira Torres – Universidade Ceuma 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federacl do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Paulo Inada – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Drª Renata Mendes de Freitas – Universidade Federal de Juiz de  Fora 
Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
 
Ciências Exatas e da Terra e Engenharias 
Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto  
 



 

 

Prof. Dr. Alexandre  Leite dos Santos Silva – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade – Universidade Federal de Goiás 
Profª Drª Carmen Lúcia Voigt – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará 
Prof. Dr. Juliano Carlo Rufino de Freitas – Universidade Federal de Campina Grande 
Profª Drª Luciana do Nascimento Mendes – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Marques – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Drª Neiva Maria de Almeida – Universidade Federal da Paraíba 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista 
 
Conselho Técnico Científico 
Prof. Me. Abrãao Carvalho Nogueira – Universidade Federal do Espírito Santo 
Prof. Me. Adalberto Zorzo – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Prof. Me. Adalto Moreira Braz – Universidade Federal de Goiás 
Prof. Dr. Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos – Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Paraíba 
Prof. Me. André Flávio Gonçalves Silva – Universidade Federal do Maranhão 
Profª Drª Andreza Lopes – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico 
Profª Drª Andrezza Miguel da Silva – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
Prof. Dr. Antonio Hot Pereira de Faria – Polícia Militar de Minas Gerais 
Profª Ma. Bianca Camargo Martins – UniCesumar 
Profª Ma. Carolina Shimomura Nanya – Universidade Federal de São Carlos 
Prof. Me. Carlos Antônio dos Santos  – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Ma. Cláudia de Araújo Marques – Faculdade de Música do Espírito Santo 
Profª Drª Cláudia Taís Siqueira Cagliari – Centro Universitário Dinâmica das Cataratas 
Prof. Me. Daniel da Silva Miranda – Universidade Federal do Pará 
Profª Ma. Daniela da Silva Rodrigues – Universidade de Brasília 
Profª Ma. Dayane de Melo Barros – Universidade Federal de Pernambuco 
Prof. Me. Douglas Santos Mezacas – Universidade Estadual de Goiás 
Prof. Dr. Edwaldo Costa – Marinha do Brasil 
Prof. Me. Eduardo Gomes de Oliveira – Faculdades Unificadas Doctum de Cataguases 
Prof. Me. Eliel Constantino da Silva – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Prof. Me. Euvaldo de Sousa Costa Junior – Prefeitura Municipal de São João do Piauí 
Profª Ma. Fabiana Coelho Couto Rocha Corrêa – Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 
Prof. Dr. Fabiano Lemos Pereira – Prefeitura Municipal de Macaé 
Prof. Me. Felipe da Costa Negrão – Universidade Federal do Amazonas 
Profª Drª Germana Ponce de Leon Ramírez – Centro Universitário Adventista de São Paulo 
Prof. Me. Gevair Campos – Instituto Mineiro de Agropecuária 
Prof. Dr. Guilherme Renato Gomes – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Me. Gustavo Krahl – Universidade do Oeste de Santa Catarina 
Prof. Me. Helton Rangel Coutinho Junior – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
Profª Ma. Jaqueline Oliveira Rezende – Universidade Federal de Uberlândia 
Prof. Me. Javier Antonio Albornoz – University of Miami and Miami Dade College 
Profª Ma. Jéssica Verger Nardeli – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
Prof.  Me. Jhonatan da Silva Lima – Universidade Federal do Pará 
Prof. Me. José Luiz Leonardo de Araujo Pimenta – Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Uruguay 
Prof. Me. José Messias Ribeiro Júnior – Instituto Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco 



 

 

Profª Ma. Juliana Thaisa Rodrigues Pacheco – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Kamilly Souza do Vale – Núcleo de Pesquisas Fenomenológicas/UFPA 
Profª Drª Karina de Araújo Dias – Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Prof. Dr. Lázaro Castro Silva Nascimento – Laboratório de Fenomenologia & Subjetividade/UFPR 
Prof. Me. Leonardo Tullio – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Ma. Lilian Coelho de Freitas – Instituto Federal do Pará 
Profª Ma. Liliani Aparecida Sereno Fontes de Medeiros – Consórcio CEDERJ  
Profª Drª Lívia do Carmo Silva – Universidade Federal de Goiás  
Prof. Me. Lucio Marques Vieira Souza – Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura de Sergipe 
Prof. Me. Luis Henrique Almeida Castro – Universidade Federal da Grande Dourados 
Prof. Dr. Luan Vinicius Bernardelli – Universidade Estadual do Paraná 
Prof. Dr. Michel da Costa – Universidade Metropolitana de Santos 
Prof. Dr. Marcelo Máximo Purificação – Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior 
Prof. Me. Marcos Aurelio Alves e Silva – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
Profª Ma.  Marileila Marques Toledo – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Prof. Me. Ricardo Sérgio da Silva – Universidade Federal de Pernambuco 
Prof. Me. Rafael Henrique Silva – Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados 
Profª Ma. Renata Luciane Polsaque Young Blood – UniSecal 
Profª Ma. Solange Aparecida de Souza Monteiro – Instituto Federal de São Paulo 
Prof. Me. Tallys Newton Fernandes de Matos – Faculdade Regional Jaguaribana 
Prof. Dr. Welleson Feitosa Gazel – Universidade Paulista 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
(eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG) 

 
E82 Estudos em zootecnia e ciência animal 3 [recurso eletrônico] / 

Organizador Gustavo Krahl. – Ponta Grossa, PR: Atena, 2020. 
 
 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader. 
Modo de acesso: World Wide Web. 
Inclui bibliografia 
ISBN 978-65-5706-082-7 
DOI 10.22533/at.ed.827202805 

 
 1. Medicina veterinária. 2. Zootecnia – Pesquisa – Brasil. I. Krahl, 

Gustavo. 
CDD 636 

Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422 
 

Atena Editora 
Ponta Grossa – Paraná - Brasil 

www.atenaeditora.com.br 
contato@atenaeditora.com.br 



APRESENTAÇÃO

Na terceira edição dos Estudos em Zootecnia e Ciência animal, estão publicados 
trabalhos nas áreas de pastagens, bovinocultura de leite, ovinos e caprinos, avicultura 
alternativa, produtos lácteos, apicultura, equideocultura e zoonoses. Estas pesquisas 
envolvem aplicações locais e podem ser extrapoladas para outros sistemas de 
produção.

O setor produtivo brasileiro é observado como o potencial produtor de alimentos 
para o mundo. Tem capacidade para isso sem aumentar a área cultivada e com 
cuidados ao meio ambiente. Em muitas atividades agrícolas e pecuárias o país já 
é referência em produção, processamento e exportação. Os produtos brasileiros já 
estão nas mesas de muitas pessoas de todo o mundo, logo, temos que explorar esse 
potencial e a pesquisa faz parte desse processo.

A produção de proteína animal brasileira, como é o caso das cadeias de 
suinocultura, avicultura, bovinocultura de corte despontam nas primeiras colocações 
na produção e exportação mundial. Com crescimento exponencial de outras atividades 
como a produção de leite, pequenos ruminantes, mel e outras atividades alternativas 
regionais. As informações técnicas e científicas devem andar juntas para embasar 
esse crescimento em pilares sólidos. 

A novas descobertas a partir de pesquisas com animais, seus produtos e sua 
relação com o homem, foram e serão as responsáveis pelos aumentos na produtividade, 
produção, qualidade de vida e bem estar dos animais e do produtor, além de produtos 
de melhor qualidade ao consumidor.

A organização deste e-book agradece aos pesquisadores e instituições que 
realizam pesquisas nas áreas de Zootecnia e Ciência animal. A cada contribuição 
científica damos um passo a frente em um cenário em que muitas outras atividades 
econômicas brasileiras encontram-se em sérias dificuldades. 

Gustavo Krahl
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CAPÍTULO 2

O COMPRIMENTO DE LÂMINA FOLIAR PODE SER 
UTILIZADO NA REPARAMETRIZAÇÃO DE MODELOS 

PARA A ESTIMATIVA DE ÁREA FOLIAR EM PASTOS 
DE Brachiaria brizantha
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RESUMO: O presente trabalho visa estimar a 
área foliar de pastos de Brachiaria brizantha 
via reparametrização de modelos matemáticos 
utilizando o comprimento de lâmina foliar. Os 
dados foram coletados em Março de 2017 
na área experimental da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária – Centro Nacional 
de Pesquisa em Gado de Corte. Analisando 
a comparação entre modelos, a equação de 
segundo grau (M2) é acurada e pode ser notada 
que entre os três modelos testados destaca-se 
como o de melhor ajuste dos dados preditos 
aos observados. A partir da decomposição do 
quadrado médio do erro da predição, cerca 
de 100% do erro de origem aleatória indicam 
que M2 foi capaz de predizer adequadamente 
a área foliar para gramíneas clima tropical 
através do comprimento de lâmina foliar. O 
comprimento de lâmina foliar pode ser utilizado 
para reparametrização de modelos de área 
foliar. Além disso, recomenda-se a utilização 
de modelos de segundo grau para realizar as 
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estimativas de área foliar em pastos de B. brizantha.
PALAVRAS-CHAVE: Erro aleatório, pasto de clima tropical, predição.

LEAF BLADE LENGTH CAN BE USED TO REPAIR MODELS FOR LEAF AREA 
ESTIMATION IN Brachiaria brizantha PASTURES

ABSTRACT: The present work aims to estimate the leaf area of Brachiaria brizantha 
pastures via reparametrization of mathematical models using the leaf blade length. 
Data were collected in March 2017 in the experimental area of the Brazilian Agricultural 
Research Company – National Center for Cattle Research. Analyzing the comparison 
between models, the second-degree equation (M2) is accurate and it can be noted that 
among the three models tested it stands out as the best fit of the data predicted to those 
observed. From the decomposition of the mean square of the prediction error, about 
100% of the random origin error indicates that M2 was able to adequately predict the 
leaf area for tropical climate grasses through the leaf blade length. The leaf blade length 
can be used for reparametrization of leaf area models. In addition, it is recommended 
to use second-degree models to estimate leaf area in pastures of B. brizantha.
KEYWORDS: Prediction, tropical climate pasture, random error.

INTRODUÇÃO

A área foliar é uma variável de extrema importância para compreensão das inter-
relações entre características morfológicas, estruturais, índice de área foliar e acúmulo 
de biomassa no sistema pastoril (Gastal e Lemaire, 2015). Porém, é possível observar 
que esta variável está sendo negligenciada e desconsiderada nos trabalhos científicos 
que avaliam a resposta da planta à diferentes estratégias de manejo em pastos de 
clima tropical. Diante disso, é pertinente realizar propostas que possam mensurar de 
forma rápida e prática a área foliar do dossel forrageiro.

Uma possível forma seria a realização de propostas de modelos matemáticos, 
pois é um método não destrutivo de avaliação e que demanda baixos investimentos 
(Homem et al., 2016). Antes de realizar a proposta de modelos, é necessário 
verificar qual variável pode ser utilizada para a realização de estimativas adequadas. 
Possivelmente, o comprimento de lâmina foliar pode ser utilizado como uma constante 
no modelo, pois nos experimentos que avaliam o fluxo de tecidos de perfilhos individuais 
essa é uma variável frequentemente coletada (Da Silva et al., 2013). 

Diante disso, o presente trabalho visa estimar a área foliar de pastos de Brachiaria 
brizantha via reparametrização de modelos matemáticos utilizando o comprimento de 
lâmina foliar.
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MATERIAL E MÉTODOS

Os dados foram coletados em Março de 2017 na área experimental da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte 
(EMBRAPA - CNPGC, localizada na cidade de Campo Grande – MS (20º27’ S, 54º37’ 
W, 530 m acima do nível do mar). O clima da região de acordo com a classificação de 
Köppen é do tipo tropical chuvoso de savana, subtipo Aw, caracterizado pela ocorrência 
bem definida do período seco durante os meses mais frios do ano e período chuvoso 
durante os meses mais quentes. 

Para estimar a área foliar dos pastos de Brachiaria brizantha foi adotado 
os seguintes procedimentos: coleta de 300 lâminas foliares verdes, sendo 100 de 
cada gramínea. As gramíneas utilizadas foram Brachiaria brizantha cv. Xaraés, BRS 
Paiaguás e o ecotipo B4 para a integração da área das lâminas foliares. A estimativa 
de área foliar (AF cm²), foi obtida através do integrador de área foliar (modelo LICOR 
3000).

Antes de iniciar a avaliação de modelos foram identificados os outliers no banco 
de dados; os outliers foram identificados usando o teste de Grubbs (Grubbs 1950) 
através do pacote ‘outliers’ do software R, e o maior outlier para cada formação foi 
removido quando P< 0,05. Para descrever se há diferença na área foliar das cultivares 
de Brachiaria brizantha foram avaliados três modelos matemáticos: equação de 
primeiro grau: AFc= a+b*CLF; equação de segundo grau: AFc= a+b*CLF+c*CLF2; 
modelo exponencial: AFc= a*eb*CLF. Em que AFc representa a área foliar calculada, e 
as letras ‘a’, ‘b’, ‘c’ são os parâmetros dos modelos, ‘2’ e a constante do modelo, ‘e’ 
representa a constante de Euler e ‘CLF’ equivale ao comprimento linear da lâmina 
foliar. 

Para avaliação da adequação utilizou-se a análise do quadrado médio do erro da 
predição pareado e o critério delta de informação de Akaike para comparação entre os 
modelos quanto a acurácia e a precisão das predições (P<0.05). Os modelos foram 
ajustados utilizando o programa R versão 3.2.2, e os cálculos das estatísticas de 
avaliação e comparação de modelos foram realizados utilizando-se o programa Model 
Evaluation System versão 3.1.16. Uma vez escolhido o modelo que melhor descreve 
os valores de AFc foram comparados utilizando-se uma variável ‘Dummy’, conforme 
sugestão de Regazzi (2003).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisando a comparação entre modelos (dados não apresentados) a equação 
de segundo grau (M2) é significativamente acurada (P<0,05), podendo ser notado 
que entre os três modelos testados, destaca-se como o de melhor ajuste dos dados 
preditos aos observados. 

Para as estimativas de área foliar, o M2 inferiu em predições de área foliar 
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significativamente semelhantes (P>0,05) dos valores observados. Os valores de R² 
(>0,70), coeficiente de concordância de correlação (acima de 0,80), raiz quadrada do 
quadrado médio do erro de predição (próximo a 85,32 %), e, a partir da decomposição 
do quadrado médio do erro da predição cerca de 100% do erro de origem aleatória 
indicam que M2 foi capaz de predizer adequadamente a AF para gramíneas de clima 
tropical através do CLF (Tabela 1).

Modelos Média R2 P CCC RQMEP
Decomposição do QMEP (%)

VM VS EA
M1 21,93 0,691 0,999 0,818 94,12 0,00 0,00 100,00
M2 21,93 0,721 0,999 0,838 85,32 0,00 0,00 100,00
M3 20,91 0,644 0,001 0,790 156,49 0,668 29,91 69,42

M1 = equação de primeiro grau; M2 = equação de segundo grau; M3 = exponencial;  R² = coeficiente de 
determinação; P = probabilidade associada ao Teste F para a identidade dos parâmetros, da regressão dos 

dados observados pelos preditos; CCC = coeficiente de concordância de correlação; RQMEP = raiz quadrada 
do quadrado médio do erro de predição e QMEP = quadrado médio do erro da predição. VM= Vício médio; VS= 

Vício sistemático; EA= Erro aleatório.

Tabela 1 - Avaliação da adequação dos modelos de predição da área foliar das cultivares de 
Brachiaria brizantha. 

Em pastos de capim-xaraés, Da Silva et. al. (2013) observaram que modelos 
lineares apresentaram melhor ajuste para predição de área foliar. Por outro lado, os 
autores reconhecem que não é possível inferir que uma única equação será suficiente 
para predizer de forma adequada a área foliar para as demais espécies, pois apesar 
dos pastos estudados pertencerem a um mesmo gênero, há diferenças genéticas no 
fluxo de tecidos (Lara e Pedreira, 2011; Oliveira et al., 2019) que podem influenciar no 
comprimento da folha.

Assim, após a determinação do modelo que melhor prediz a AF, procedeu-se 
com a comparação entre as gramíneas (Tabela 2). A análise mostrou diferenças 
(P<0,05) sendo necessário gerar equações que irão predizer o índice de AF para 
cada B. brizantha. Portanto, a variabilidade genética entre no gênero implica em área 
foliares distintas, e como consequência é necessário utilizar equações com parâmetros 
distintos para cada cultivar de B. brizantha como pode ser observado na Tabela 2. 

Cultivar
Parâmetros 

Valor P R2

a b c
B4  0,138±1,99 0,414±0,165 0,014±0,003 <0,001 0,732

BRS 
Paiaguás -0,841±1,83 0,811±0,169 0,008±0,003 <0,001 0,762

Xaraés 1,39±2,06 0,303±0,167 0,017±0,003 <0,001 0,722

Tabela 2 - Parâmetros±erro padrão das equações para predição de área foliar, de acordo com 
cada cultivar de Brachiaria brizantha.
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CONCLUSÕES

O comprimento de lâmina foliar pode ser utilizado para reparametrização de 
modelos de área foliar. Além disso, recomenda-se a utilização de modelos de segundo 
grau para realizar as estimativas de área foliar em pastos de B. brizantha.
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