


LEITE COM MAIOR TEOR DE SOLIDOS

Como coose uir?
A busca pelo aumento no teor de s61idos do leite tem se intensificado, e a nutri~ao
e a maneira mais efetiva para se conseguir mudan~as rapidas na composi~ao do
leite. No entanto, as correla~6es entre nutrientes da dieta e sfntese de s61idos no
leite nao sao simples, de maneira que 0 aumento de um constituinte em particular

na dieta, nao necessariamente resulta em aumento deste constituinte no leite.

Esse tema tern sido uma cons-
tante nos meus ultimos artigos,
mas e urn assunto da maior
relevancia e sobre 0 qual ainda
ha muito mais duvidas do que

certezas. Estamos testemunhando urn
intenso e necessario movimento em busca
de maior eficiencia nos sistemas de produ-
yao de leite, 0 que invariavelmente passa
pelo aumento da produyao media por
animal e pelo aumento da produtividade
gera!. Mais recentemente a busca pelo
aumento no teor de s6lidos do leite tern

se intensificado, com especial interesse
na proteina, que e 0 componente de maior
valor para a industria lactea.

A composiyao quimica do leite pode
variar em decorrencia de diversos fatores
como: raya, numero de orden has diarias,
fase de lactayao, estado nutricional da vaca,
alimentayao, temperatura, idade, ocorrencia
dos distUrbios metab6licos e enfermidades,
etc. As mudanyas nacomposiyaoquimicado
leite podem alterar seu valor como materia
prima industrial, e programas de bonificayao
por melhoria nos indices de gordura, prote-

ina, contagem de celulas somaticas e bacte-
rianas sao adotados pelas principais indus-
trias processadoras de leite no mundo todo.

o PODER DA DIETA
Anutriyao e a maneira mais efetiva para

se conseguir mudanyas rapidas na compo-
siyao do leite, a fim de se obter os teores de
s61idos exigidos pelas normas industriais.
Dentre os componentes do leite, gordura
e proteina sao os mais suscetiveis a altera-
yoes decorrentes de manipulayao da dieta.
Por exemplo, a simples alterayao da relayao



volumoso:concentrado narac;ao pode alterar
oteor de gordura do leite em mais de 15%. As
mudanc;as observadas na frac;ao proteica do
leite pela manipulac;ao da dieta nao san tao
intensas quanta as observadas nos teores de
gordura; porem, aumentos de ate 0,15-0,20
unidades percentuais na proteina do leite
podem ser conseguidos quando se faz 0 cor-
reto balanceamento em energia, proteina e
aminoacidos da dieta.

composic;ao permanece a mesma.
A gordura e 0 principal componente

energetico do leite, sendo responsavel por
muitas das suas propriedades fisicas, carac-
teristicas industriais e qualidades organo-
lepticas. a teor de gordura do leite varia
amplamente entre especies animais, e gran-
des variac;oes san ainda observadas dentro
da mesma especie, sendo a magnitude destas
variac;oes muito superiores as observadas
para os demais componentes do leite (lac-
tose, protein a e outros compostos presentes
em menores quantidades). Por exemplo, e
comum verificar-se, num mesmo rebanho,
teores de gordura variando de 2,0 a4,0%.

Tanto 0 teor quanta a composic;ao da
gordura do leite (seu perfil de acidos gra-
xos) podem ser bastante afetados pela dieta.
Em monogastricos, 0 perfil de acidos gra-
xos da gordura do leite e muito similar ao
dos acidos graxos presentes na dieta, mas
nos ruminantes os lipidios da dieta san
extensivamente alterados pelos microrga-
nismos do rumen, atraves do processo de
biohidrogenac;ao dos acidos graxos poliin-
saturados presentes na dieta, 0 que tende a
tomar a gordura do leite mais saturada, mas
que tambem resulta na formac;ao e secrec;ao
de inumeros acidos graxos do tipo trans no
leite, alguns dos quais apresentam efeitos
positivos sobre a saude humana.

A qualidade e composic;ao da gordu-
ra do leite san influencia-

das por varios
fatores inter-
relacionados,
como a quan-
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sao os mais suscetfveis a

altera<;6es decorrentes de

manipula<;ao da dieta.

No entanto, as correlac;oes entre nutrien-
tes da dieta e sintese de s61idos no leite nao
san simples, de maneira que 0 aumento de
urn constituinte em particular na dieta, nao
necessariamente resulta em aumento deste
constituinte no leite. Muitas vezes, 0 maior
consumo de urn determinado alimento leva
a urn aumento de s6lidos, proporcional ao
aumento do volume de leite, de forma que a

tidade e qualidade da fibra, a relac;ao
volumoso:concentrado,"'b local e taxa de
degradac;ao dos carboidratos nao estruturais,
principal mente do amido, e caracteristicas
dos suplementos gordurosos. De acordo
com 0 NRC (2001) as rac;oes devem ter no
minimo 25% de FDN total, e 16% de FDN
oriundo de forragens para que se mantenha
o teor de gordura do leite. Sempre que as
rac;oes tiverem grande quantidade de carboi-
dratos nao fibrosos (CNF), especialmente
amido, havera uma grande chance de que 0

teor de gordura do leite seja reduzido. lsso
acontece quando 0 pH do rumen e reduzido,
condic;ao que propicia a produc;ao de alguns
acidos graxos (AG) especificos que inibem
a sintese de gordura na glandula mamaria.
Teores de CNF acima de 45% da MS san
considerados excessivamente elevados,
sendo que esse limite superior e ditado pela
maior possibilidade de ocorrencia de disrur-
bios relacionados a acidose ruminal, resul-
tado do excesso de CHO de fermentac;ao
rapida no rumen.

A frac;aoproteica do leite e composta de
80% de caseina e 20 % de proteinas do soro,
e e sintetizada pela glandula mamaria a partir
de precursores que chegam pela corrente san-
guinea. as aminoacidos san os principais pre-
cursores utilizados na sintese de proteina, de
forma que 0 teor de proteina do leite depende
diretamente do perfil de aminoacidos absor-
vidos pelo intestino do animal.

Mudanc;as no teor de proteinas do leite
tambem podem ser conseguidas pela mani-
pulac;ao da dieta, mas numa magnitude
bem inferior as alterac;oes possiveis no teor

oaumento no teor de proteina verdadeira aumenta 0 rendimento
industrial do leite, principal mente para a fabrica\lao de queijos, e
melhoraaeficienciadeutiliza~odenitrogeniopelasvacasleiteiras



de gordura, por uma serie de raz5es. Em
primeiro lugar por que a variacyao natural
possivel e bem menor, e tambem fatores
dieteticos que influenciam essa variavel
nao sao completamente conhecidos. Mas,
apesar destas dificuldades, alguns fatores
relacionados as dietas tern sido estudados
nos ultimos anos. Atualmente a proteina e
o mais valioso de todos os componentes do
leite. 0 aumento no teor de proteina verda-
deira aumenta 0 rendimento industrial do
leite, principal mente para a fabricacyao de
queijos, e melhora a eficiencia de utilizacyao
de nitrogenio pelas vacas leiteiras.

Como ja destacado anteriormente, 0
teor de proteinas do leite depende do perfil
de aminoacidos absorvidos pelo animal no
intestino delgado (ID), 0 que e razao direta
do perfil de aminoacidos do pool de prote-
ina metabolizavel (PM) disponivel no ID.
Sabe-seque 50% ou mais desse pool de PM e
composto pela proteina microbiana (PMic),
que e considerada a fonte mais importante
de proteina de alto valor biolagico. Dessa
forma, a maximiza~ao da produ~ao de
PMic e ponto chave para melhorar a sintese
de proteinas do leite.

Os microorganismos do rumen neces-
sitam para sua sintese, alem de proteinas,
de carboidratos, minerais e vitaminas. Em
situacy5es de vacas mantidas em pastagens
de alta qualidade e com teor elevado de
proteina, a principal forma de aumentar 0

teor protei co do leite seria atraves da suple-
mentacyao de con centrad os energeticos que

favorecem 0 desenvolvimento microbia-
no. A PMic e barata, tern excelente perfil
de aminoacidos, e e de boa digestibilidade
pas-ruminal, de forma que a maximizacyao
da sintese de PMic no rumen e fundamental
para se produzir leite com elevado teor de
proteina. Dietas que fomecyam de II a 13%
da MS na forma de proteina degradavel no
rumen (PDR), junto a niveis adequados de
energia, fomecem boas condicy5es para que
o suprimento de AA para a sintese de protei-
nas do leite seja maximizado.

De todos os fatores dieteticos que
influem a sintese de proteina do leite, a
energia certamente e 0 mais importante. De
maneira geral, aumentos no teor de energia
da dieta resultam em maior sintese de prote-
ina do leite, e maior concentracyao de prote-
ina no leite. Porem, nem todas as fontes de
energia sao capazes de aumentar a sintese de
proteina, como agordura, porexemplo, cujo
fomecimento geralmente causa reducyao na
proteina do leite.

De todos os fatores

dieteticos que influem a

sfntese de protefna do leite,

a energia certamente e 0

mais importante.

A forma mais comum de se alteraro teor
de energia das dietas de vacas leiteiras e a
alteracyao na relacyaovolumoso:concentrado,
mas isso tambem se consegue com a utili-
zacyao de forragens de maior digestibilida-
de, ou aumentando-se a degradabilidade
ruminal das fontes de CNF. A relacyao entre
o consumo de energia e 0 teor de proteina do
leite pode ser explicada em parte pelo maior
aporte de AA no ID em consequencia de urn
aumento da producyao de PMic, estimula-
da pela maior concentracyao energetica da
dieta. Os efeitos da energia tambem podern
ser associ ados a mudancyas endacrinas que
afetam a utilizacyao deAA pela GM, como 0

aumento no teor de insulina circulante.

COMO OBlER
MAIS S6UDOS?
A manipulacyao do teor de gordura do

leite e mais simples, e via de regra mais
faci!. Os principais fatores dieteticos que
resultam em abaixamento no teor de gordu-
ra do leite sao condicy5es que levem ao abai-
xamento excessivo do pH ruminal e 0 con-
sumo de gorduras poliinsaturadas. Dessa
forma a formulacyao de dietas deve focar na
manutencyao do pH ruminal em condicy5es
adequadas, pelo estimulo a mastigacyao e/ou
inclusao de aditivos com acyaotamponante.
Se fontes de gordura suplementar insaturada
forem utilizadas e precise atencyao especial
aos teores de gordura do leite. Dependendo
da fonte, mesmo inclus5es discretas, em
tome de 5-1 0% da materia seca total, podem

A forma mais comum de se alterar 0 teor de energia das dietas de vacas leiteiras e a altera~ao na rela~ao volumoso:concentrado, mas isso
tambilm se consegue com a utiliza~aode forragens de maior digestibilidade, ou aumentando-se a degradabilidade ruminal das fontes de car·
boidratos nao fibrosos



afetar significativamente 0 teor de gordura
do leite, pelas razoes ja apresentadas.

A manipula<;:ao do teor de proteina do
leite e mais dificil e desafiadora para os
nutricionistas. Nos ultimos anos tern cres-
cido muito 0 interesse pelo balanceamento
de aminoacidos em dietas de vacas leitei-
ras, com 0 intuito de melhorar a eficiencia
de uso das fontes proteicas e aumentar 0

teor de proteina do leite. Para vacas que
recebem ra<;:aototal no cocho ja e possi-
vel ter uma boa ideia das respostas possi-
veis quando se usa essa tecnica, mas para
vacas em pastejo a questao ainda e bastante
complicada. A literatura especializada e
bastante consistente no que se refere as res-
postas ao balanceamento de aminoacidos
em ra<;:oespara vacas leiteiras confinadas,
consumindo dietas contendo silagem de
milho e alfafa como volumosos principais.
Infelizmente nao ha a mesma consistencia
nos dados referentes a vacas em pastejo.

Quando as vacas consomem grande
quantidade de forragem verde de alta qua-
Iidade, boa parte do nitrogenio utilizado
pelos microrganismos ruminais vem dessa CONCLUSOES AlexandreM. Pedroso
forragem. Isso e urn aspecto bastante posi- Aumentar 0 teor de s6lidos do leite, Pesquisador
tivo, mas contribui para que 0 entendimento especial mente proteina, nao e tare fa trivial. EMBRAPA Pecuaria Sudeste__________ P!t _

das exigencias em aminoacidos dessas vacas
seja dificultado, uma vez que boa parte do
nitrogenio das forragens e de origem nao
protei ca. Outra questao que dificulta 0

sucesso do balanceamento por aminoacidos
eo fato de que comumente urn maior supri-
mento de AA para 0 animal nao resulta em
maiorfluxo deAApara a glandula mamaria,
uma vezque grande parte das fra<;:oesprotei-
cas da dieta podem ser util izadas como fonte
de energia. Isso e mais critico para vacas em
final de lacta<;:ao,uma vez que cerca de 50%
da energia utilizada pelo feto vem de AA.

Urn problema que tambem decorre da
natureza dos ruminantes e que em fun<;:ao
da sintese microbiana no rumen, e conse-
quente utiliza<;:ao dos AA resultantes pelas
vacas leiteiras, as exigencias em AA desses
animais acabam sendo sujeitas a algum grau
de interpreta<;:ao. 0 NRC (2001) mostra as
exigencias por AA como urn percentual da
proteina metabolizavel, que em vacas sob
pastejo e composta primariamente por pro-
teina de origem microbiana.

o fundamental e formular corretamente as
dietas, balanceando as quantidades de PDR
e CNF, juntamente com os teores de fibra,
a fim de maximizar a sintese de PMic no
rumen. Para vacas em pastejo 0 desafio e
bem maior, pois ha muitas incertezas rela-
cionadas ao consumo e composi<;:ao da for-
ragem. Alem da questao nutricional, e fun-
damental dar 6timas condi<;:oes de conforto
para as vacas, para que possam expressar
satisfatoriamente todo 0 seu potencial.


