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REV. soe. BRAS. zoor. as a covariable. Milk production affected
on1y yearling weight (b=0.0778 KglK~;
P<O.Ol) of the Canchim calves, and gam
from weaning to 12 months of age (b=-
0.0002 KglKg. day; P<0.02) ofthe Nelore
calves, suggesting that those calves that
consumed less milk showed some
oompensatory gain after weaning. For the
reproductive traits, milk production sho~ed
significant effects for interval from calvmg
to first estrus (b=0.1l68 dayslKg; P<0.09)
ofthe Canchimcowsandfor service period
(b=O.lOn dayslKg; P<0.09) and calving
interval (b= 0.1107 dayslKg; P<0.08) ofthe
Nelore cows, suggesting atendency of~ower
reproductive efficiency for the higher
producing cows.

Keywords: beef cattle, fertility, growth
rate, milk production.
INTRODUÇÃO

A importância da produção de leite da
vaca de corte para o desenvolvimento do
bezerro até a desmama foi verificada por
vários autores, entre eles, ALENCAR
(1987 a e 1989), BEAL et al. (1990),
RAHNEFELD et al. (1990) e McCARTER
et al. (1991). Entretanto, são poucos os
trabalhos que relacionam a produção de
leite da vaca com o desenvolvimento pós-
desmama dos bezerros. NEVILLE Jr. et al v.
(1962) e CLUTTER e NIELSEN (1987)
verificaram que o aumento no consumo de
leite apresenta efeito negativo sobre o gan-
ho de peso após a desmama, quando os
animais são confmados, mas que ainda as-
sim resulta em maior peso ao abate.
RlCHARDSON et al. (1978), por outro
lado, não verificaram relação do consumo
de leite com o ganho de peso em
confinamento logo após a desmama.
ALENCAR et al. (1992) observaram que,
apesar de a produção de leite não ter influ-
enciado o ganho de peso pós-desmama de
bezerros criados no pasto, os animais que
consumiram mais leite pesaram mais aos
18 meses de idade.

DESENVOLVIMENTO PÓS-DESMAMA E EFICIÊNCIA
REPRODUTIVA PÓS-PARTO EM GADO DE

CORTE:INFLUÊNCIA DA PRODUÇÃO DE LEITE

MAURICIO MELLO DE ALENCAR1, FABIO TEOTÓNIO TEIXEIRA DE OLlVEIRA2, ANTÓNIO
JUNQUEIRA TAMBASC01, JOSE'LADEIRA DA COSTA2, ROG~RIO TAVEIRA BARBOSA 1E
MANFREDBUGNERl

RESUMO - Estudaram-se os efeitos da
produção de leite de vacas dasraças Canchim
eNelore sobre a eficiênciareprodutiva pós-
parto e sobre o desenvolvimento pós-des-
mama de seus bezerros. Utilizou-se o méto-
do dos quadrados mínimos, cujos modelos
matemáticos incluíram, além do efeitos de
ano de nascimento e sexo do bezerro para
análise do desenvolvimento dos bezerros e
de época do parto para análise da eficiência
reprodutiva, os efeitos da produção de leite
em 210 dias de lactação (L21O), como
covariável. A produção de leite apresentou
efeito significativo apenas sobre o peso dos
bezerros canchins, aos 12 meses de idade
(b=0,0778 KglKg; P<O,Ol), e sobre o gan-
ho de peso dos bezerros nelores, da desma-
ma aos 12 meses de idade (b=-0,0002 Kg/
Kg, dia; P < 0,02), sugerindo que tenha
ocorrido ganho compensatório para aqueles
bezerros que mamaram menos durante a
fase pré-desmama. A produção de leite
influenciou, significativamente, o intervalo
parto-primeiro cio (b=O, 1168 dias/

1 -Pesquisadcres daEMBRAPAIUEPAE. deSào Carlos. SP.
2 - Pesqursadores da EMBRAPAlCNPGL. Coronel Pacheco, MG

Kg;P<0,09), no Canchim, e o período de
serviço (b=OJOn diaslKg; P<O,09) e o
intervalo de partos (b= 0,1107 dias/
Kg;P<0,08), no Nelore, sugerindo menor
eficiência para as vacas que produziram
mais leite.

Palavras-chave: desenvolvimento,
fertilidade, gado de corte, produção de

leite.

POSTWEANlNG GROWrn AND
POSTPARTUM REPRODUCTIVE
EFFICIENCY IN BEEF CATTLE:
EFFECTS OF MILK PRODUCTION

ABSTRACT - The effects of milk
production of Canchim and Nelore cows on
postweaning growth of their calves and on
their own postpartum reproductive
efficiency, were studied. The data were
analyzed by the least squares method, with
models that included the effects of season
of calving, sex of calf (only for growth
traits) and 21O-day milk production of cow

1013

Se por um lado amaior produção de leite
é benéfica para o desenvolvimento do ~e-
zerro até a desmama, é importante avaliar
também os seus efeitos sobre a eficiência
reprodutiva da vaca. HA~SEN et al. (1:82)
verificaram efeito negativo da produçao de
leite sobre o intervalo parto-primeiro cio
em gado de corte, quando os animais rece-
bem dieta pobre em energia. MONTANO
et al. (1986), FISS e WIL TON (1988) e
BEAL et al. (1990) observaram que a pro-
dução de leite não influencia a eficiência
reprodutiva de vacas que recebem
suplementação alimentar adequada após o
parto, discordando de BARTLE et al.
(1984), que verificaram que o ~1DD:entona
produção de leite resulta em maior ínterva-
10 pós-parto. ALENCAR (1987b), traba-
lhando com animais em regime de pasto,
observou maior intervalo parto-primeiro
serviço, para as vacas que produzir_am.mais
leite e tendências, apesar de não significa-
tiv~ de maior intervalo parto-concepção.O presente trabalho teve o obje~vo de
avaliar os efeitos da produção de leite das
vacas sobre o desenvolvimento pós-desma-
ma dos bezerros e sobre a eficiência
reprodutiva das vacas, nas raças Canchim e
Nelore.

MATERIAL E MÉTODOS
OS dados utilizados no presente estudo

são provenientes do rebanho da Emp~e~a
Brasileira de Pesquisa Agropecuana
(EMBRAP A)- Unidade de Execução de
Pesquisa de Ambito Estadual (UEPAE), de
São Carlos, SP, e referem-se ao intervalo
parto-primeiro cio (IPPC), período de ser-
viço (PS) e intervalo de partos (IEP), ~e 50
vacas primíparas das raças Canchim e
Nelore, e os pesos aos 12 (P12) e 18 (P18)
meses de idade e ganhos de peso da desma-
ma aos 12 (GDI2) e dos 12 aos 18 (GI218)
meses de idade, de bezerros das mesmas
raças.
As vacas pariram, de agosto de 1983 a

janeiro de 1985 (idade média de 1170 e
1250 dias para as vacas canchins e nelores,
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respectivamente), e foram colocadas com
touros das respectivas raças, aproximada-
mente, 30 dias após o parto, permanecendo
em p.astagens de capim-colonião (panicum
Maxunum Jacq), braquiária (Brachiaria
decumbens Stapt) e grama-batatais
(paspalum notatum Flugge), durante todo o
período de coleta de dados. Os bezerros
permaneceram nos mesmos tipos de pasta-
gens, antes e após a desmama (210 dias de
idade).
A produção deleite das vacas foi estima-

da mensalmente, dos 30 aos 210 dias após
oparto, pelo método de pesagem dos bezer-
ros, antes e após a mamada. Essas estimati-
vas mensais foram utilizadas na obtenção
da produção total acumulada em 210 dias
de lactação (L21O)de cada vaca, resultando
em médias de 1004 e667 Kgdeleiteparaas
vacas canchins e nelores, respectivamente.
M~or~s informações sobre o manejo dos
anun:us e sobre as estimativas da produção
de leite podem ser obtidas em ALENCAR
(1989).
Os efeitos da produção de leite sobre as

características estudadas foram avaliados
para cada raça, separadamente, pelo méto-
do dos quadrados mínimos, utilizando-se o
seguinte modelo matemático para as carac-
terísticas dos bezerros:

Yijk = u + Ei + Sj + b (L21Ok - L21O) +eijk,

em que

Yi'k = peso ou ganho de peso do bezerro
~Ilhoaavacak, do sexo j,nascidonaépoca
1",

u = média da característica;

Ei = efeito da época de nascimento (chu-
vas - novembro a abril; e seca - maio a
outubro);

Sj = efeito do sexo do bezerro (j = 1,2);
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b = coeficiente de regressão linear da
característica sobre a produção de leite da
vaca;

.
QUADRO 1 - Resumo das análises de variância dos pesos (Kg). aos 12 (P12) e 18 (P18)

meses de idade, e dos ganhos de peso diário (kgldia), da desmama aos 12
(GD12) e dos 12 aos 18 (G1218) meses de idade, das raças Canchin e Nelore

L210k= produção de leite da vaca k;

L210 = média da produção de leite das
vacas; e

Fonte de Graus de Quadrados Médios
Variação Liberdade GDl2 P12 G1218 P18

Canchim
Época de nasc, 1 0,443** 2158 0,068 24
Sexo 1 0,071* 12 0,121 * 3878
L210 -linear a 1 0,031 5511** 0,003 2840
Resíduo 42 0,012 691

37 0,017 1084
Nelore

Época de nasc. 1 0,145** 876 0,001 3604*
Sexo 1 0,035 3199* 0,007 5940**
L210 - linearê 1 0,080* 643 0,002 88
Resíduo 44 0,014 452

35 0,011 716

eijk = erro aleatórío associado a cada
observação, suposto normalmente distribu-
ído e independente, com média zero e
variância Ê2.
Para as características das vacas o mode-

lo é igual ao acima citado, com aexclusão do
efeito de sexo do bezerro.

RESUL TADOS E DISCUSSÃO
O resumo das análises de variância dos

pesos e ganhos de pero dos bezerros é
apresentado no Quadro 1.Verificam-seefei-
tos significativos da época do nascimento
apenas sobre GD12 (p<O,OI), em ambas as
raças, e sobre P18 (p<0,05), nos animais
t;telores. Os animais nascidos na época das
aguas, em geral, ganharam mais peso (Qua-
dro 2), em razão, provavelmente, do ganho
compensatório, já que durante a fase de
aleitamento foram os que apresentaram
menor ganho (ALENCAR, 1989),edamaior
disponibilidade de forragens após a desma-
ma.
.0 sexo do bezerro influenciou, signifi-

cativ~ente, os ganhos de peso (p<0,05)
dos anunais canchins e os pesos (p<O,05
para P12 e P<O,OI para P18) dos bezerros
nel?res. Os machos nelores foram sempre
m81Spesados do que as fêmeas, enquanto
nos animais canchins as fêmeas ganharam
mais peso, da desmama aos 12 meses de
idade, e os machos, dos 12 aos 18 meses de
idade (Quadro 2).
O efeito linear da produção total de leite

(L21O) foi significativo apenas para P12
(P<O,OI), no Canchim, e para GD12
(p<0,05), no Nelore. Os bezerros canchins
que consumiram mais leite durante a fase
pré-desmama apresentaram ganhos de peso

a Efe~o linear da produção de leite. em 210 dias de taetação .
• P < 0.05; •• P < 0.01.

ligeiramente menores do que os que consu-
miram menos leite, entretanto, ainda apre-
sentaram maiores pesos aos 12 meses de
idade (b= 0,078 KglKg de leite; Quadro 2),
sendo esta superioridade diminuída aos 18
meses de idade. A superioridade aos 12

meses parece ser resíduo do maior peso
apresentado à desmama, conforme obser-
vado por ALENCAR(1989). Jáno caso dos
bezerros nelores, o maior consumo de leite
até a desmama resultou em menor ganho,
da desmama aos 12 meses de idade (b= -

QUADRO 2 - Médias estimadas dos pesos e ganhos de peso diários e coefientes de regressão
para produção de leite, de acordo com época de nascimento, sexo e raça dos
bezerros

Pesos (Kg) e Ganhos de Peso (Kgldia)

Variável
Cachina Nelore a

GDl2 P12 Gl218 P18 GDl2 P12 Gl218 P18

Média b
Época
Chuvas
Seca
Sexo
Machos
Fêmeas
Geral

0,229
-0,002

197
181

0,379
0,476

264
266

0,161
0,049

171
163

0,429
0,437

256
237

189 0,484 275 0,078 175
190 0,371 255 0,132 159
189 0,427 265 0,105 167

Coeficiente de Regressão Linear (/Kg de leite)
L 210 -0,0002 0,078** -0,0001 0,059 -0,0002* 0,020 00סס,0 0,008
a P12 , P18, GD12 e G1218 = pesos, aos 12 e 18 meses de idade, e ganhos de peso, de desmama aos 12 e dos 12 aos 18

meses de idade, respectivamente.
b Erros padrão das médias que variaram de 0,019 a 0,031, para GD12; 0,024 a 0,041, para G1218; 4,7 a 7,6 para P12; e 6,1 a

10,5, para P18 .
• P < 0,05; •• P < 0,01.

0,071
0,155
0,113

0,447
0,419
0,433

259
234
247
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0,0002 KglKg de leite; P<0,05; Quadro 2),
eliminando as vantagens obtidas na desma-
ma (ALENCAR, 1989),já aos 12 meses de
idade. Esses resultados concordam, em
parte, com os obtidos por ALENCARet alo
(1992), que verificaram que a produção de
leite não influenciou o ganho em peso pós-
desmama de bezerros canchins, criados no
pasto, e que os bezerros que mamaram mais
ainda apresentaram maior peso, aos 18
meses de idade.Concordam,também em
parte, com os resultados apresentados por
NEVIT..,LEIr. et alo(1962) e CLUTTER e
NIELSEN (1987), que observaram que
aumentos no consumo de leite causaram
efeitos negativos sobre o ganho de peso em
confmamento. Os resultados sugerem, ain-
da, que os bezerros que consumiram menos
leite apresentaram ganho compensatório
após a desmama.
O resumo das análises de variância das

medidas de eficiência reprodutiva das va-
cas é apresentado no Quadro 3. Verifica-se
que a época do parto não influenciou ne-
nhuma das caracteristicas estudadas. A pro-
dução de leite (L21O) apresentou efeito
significativo apenas a 10% de probabilida-
de sobre o IPPC, no Canchim, e sobre PS
e lEP, no Nelore, Nesses casos, a tendência
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QUADRO 4 - Médias estimadas das medidas de eficiência reprodutiva e coeficieti~es de
regressão sobre a produção de leite, de acordo com raça da vaca e epoca do partofoi de redução da eficiência reprodutiva

com o aumento da produção de leite (Qua-
dro 4). As correlações entre a produção de
leite e as características de eficiência
reprodutiva foram baixas e semelhantes
aos coeficientes de regressão com relação
ao nivel de significância (Quadro 4). Esses
resultados concordam com os obtidos por
BARTLE et alo (1984) e ALENCAR
(1987b), que, trabalhando, respectivamen-
te, com animais suplementados e exclusi-
vamente no pasto, também verificaram ten-
dências de menor eficiência reprodutiva
para as vacas de corte que produziram mais
leite. MONTANO et alo (1986), FISS e
WIL TON (1988) e BEAL et alo(1990), por
outro lado, não observaram influência da
produção de leite sobre a eficiência
reprodutiva de vacas suplementadas, ade-
quadamente, após o parto. Os resultados
obtidos no presente estudo e nos outros
trabalhos citados sugerem que há tendên-
cia de as vacas melhores produtoras de leite
retardarem sua atividade sexual, como con-
seqüência de deficiências alimentares,
quando mantidas exclusivamente em regi-
me de pasto, e, ou, como resultado de
alguma ação hormonal desencadeada pela

Raça

Eficiência Reprodutiva (dias) a

Época IPPC PS lEP

Canchim
Média ± Erro Padrão

169±18 178±18
152±1l 179±12
94 ± 13 120 ± 14
122 ± 16 132 ± 17
161 178
108 126

Coeficiente de Regressão Linear (diasJKg)
0,1168+ 0,0495
0,0338 0,1072+

Coeficiente de Correlação
Canchim 0,23+ 0,11
Nelore 0,10 0,25+

Nelore

Chuvas
Seca
Chuvas
Seca

Cachim
Nelore

Canchim
Nelore

464 ± 18
469 ± 12
414 ± 14
422 ± 16
467
418

0,0549
0,1107+

0,12
0,26+

a IPPC. PS e IEP = intervalo parto primeiro cio, perfodo de serviço e intervalo entre partos, respectivamente.
·P<O,10.

maior produção de leite.
CONCLUSÕES

OS resultados obtidos indicam que há
tendência de os bezerros quemamam menos
durante a fase pré-desmama apresentarem
ganho compensatório após o periodo de
aleitamento, de modo que, aos 18 meses de
idade, a superioridade apresentada à des-
mama pelos bezerros que consumiram mais
leite desaparece. Os resultados sugerem,
também, tendências de efeito negativo da
produção de leite sobre a eficiência
reprodutiva pós-parto das vacas.
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