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Introdu 9ao 
A alfafa (Medicago sativa, L.) 白  uma das mais antigas forrageiras cultivadas. E 

uma leguminosa perene origin白ria do sudoeste da A sia. H白  referencias de sua 

presen9a na Turquia desde 1300 a.C., e na Babil6nia (atual Iraque e Ira) desde 

700 aC. Posteriormente foi difundida pela Europa e pelas Am白ricas. Em 1519 chegou 

ao M白xico e foi levada ao Peru e ao Chile pelo Pacifico e dai por via terrestre 白  

Argentina. Nos Estados Unidos foi introduzida atrav白s do Mexico. Na Austrlia e na 

Nova Zelndia a cultura da alfafa iniciou-se no s白culo XVIII. No Brasil, os prImeiros 

registros apareceram em torno de 1850 (SAIBRO, 1985), provavelmente introduzida 

atrav白s da Argentina e do Uruguai 

A alfafa re自ne algumas das caracteristicas mais importantes como forrageira, 

ou seja, boa produtividade, alta qualidade e alta palatabilidade, al白m da capacidade de 

fixa9白o de nitrogenio atmosfrico no solo 

Cultivada em todo o mundo, a 白  rea com alfafa 白  dificil de ser determinada, pela 

falta de informa96es atualizadas dos paises produtores, mas a estimativa 白  de 

aproximadamente 32 milh6es de hectares. O principal pais produtor s白o os Estados 

Unidos, com 12 milh6es de hectares. O segundo maior produtor 白  a Argentina, que 

tem atualmente 5,5 milh6es de hectares (BASIGALUP et aI., 2007), dos quais 38 % 

s白o estabelecidos como estande puro e 62 % em consorcia9白o com gramineas 

temperadas. No Brasil, estima-se a 白  rea em torno de 30 mil hectares, distribuidos 

principalmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paran白. Atualmente 

observa-se expansao dessa forrageira para Estados das regies Sudeste e Centro- 

Oeste, principalmente onde h白  demanda por forragem de alto valor nutritivo, para 

utiliza9白o em sistemas intensivos de produ9ao de leite. 

A alfafa 白  capaz de persistir em produ9白o durante v白rios anos, desde que sob 

condi6es de clima, de solo e de manejo adequadas. Ela pode ser cultivada para 

corte, para pastejo, para feno, para pr -secado e para silagem 

Na Argentina aproximadamente 90 % da cultura 6 utilizada na forma de 

pastagens. Nos Estados Unidos 80 % da alfafa 白  utilizada na forma de feno, dos quais 

55 % s白o em fardos retangulares e 25 % na forma de rolo, enquanto somente 20 % 

sao conservados sob a forma de silagem e de pr -secado (haylage). Existem v白rias 

referencias recentes de utiliza9白o de alfafa em pastejo nos Estados Unidos. No Brasil, 

a forma mais difundida at白  o momento tem sido o feno, possivelmente pela facilidade 

de transporte e de comercializa9白o, embora sua utiliza"o na forma verde picada ou 

em pastejo esteja adquirindo import白ncia, tendo em vista o elevado custo do feno de 

alfaね  
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Produ9ao e qualidade da forragem 

Alguns trabalhos na Argentina demonstraram produtividade anual de alfafa sob 

pastejo de 18 a 23 toneladas de mat白ria seca por hectare. Entretanto, produ9白o anual 
de mais de 40 toneladas de mat白ria seca por hectare, em condi6es irrigadas, foi 
obtida por Spada (2005), quando forneceu 1.500 mm de 白  gua durante o ciclo de 

crescimento (BASIGALUP et ai., 2007), indicando que essa planta apresenta elevada 

produtividade. Na Embrapa em S白o Carlos, SP, em clima tropical de altitude, Oliveira 

(2006) verificou, sob pastejo, media de produ9白o anual de 21 toneladas de mat白ria 

seca por hectare, com trs cultivares crioulas. Sob regime de corte, produtividade 

anual superior a 30 toneladas de mat6ria seca por hectare foi observada no Nordeste 

do Brasil, por Arajo Filho et aI. (1972). Com base no projeto atualmente em 

andamento na Embrapa Pecu白ria Sudeste, utilizando-se a cultivar Crioula em pastejo 

rotacionado como parte da dieta, 白  possivel estimar, tomando-se como referncia a 

produ9百o de forragem avaliada at白  o momento (oito meses), que a produ9白o anual, 
nas condi6es de irriga9白o adotada, aproximar de ou poder白  ate mesmo ultrapassar 
30 t de mat白ria seca por hectare, sinalizando o enorme potencial para utiliza9白o da 
alfafa no Pais 

A alfafa apresenta alta palatabilidade e melhor qualidade quando comparada 

com outras forrageiras tropicais. Embora os valores de proteina bruta e de nutrientes 

digestiveis totais, tanto da alfafa como das gramineas tropicais, apresentem ampla 

faixa de varia9白o, dependendo de v白rios fatores, principalmente da maturidade da 

planta, uma indica9ao para efeito comparativo 白  mostrada na Tabela 1. 

Tabela 1. Conteロdo de proteina bruta e de nutrientes digestiveis totais da alfafa 

comparada com o valor medio de graminea tropical 

Est自dio de maturidade Nねね(1) Graminea tropicaf' 
PB (%) NDT (%) PB (%) 	NDT (%) 

Vegetativo 24 70 14 60 
Inicio da fase reprodutiva 20 65 10 55 
Florescimento com .leto 14 58 6 50 

fl)A二旦&.門b「讐・  NP.T:?utrientes digestiveis totais. 
(2) 7豊些聖 9eザIll' VU望J・  

!-%UUP1UUO ue L,ompae e uueiroz t I w4), Minson (199U) e van Soest (1982) 

Na Fig. 1, 白  apresentada a varia9白o nos teores de proteina bruta da alfafa em 

diferentes est白dios de pr白-florescimento e de florescimento. 
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Pr-botao Botao 	10% de florescimento Florescimento completo 

Fig. 1. Porcentagem de proteina bruta da alfafa em fun9白o de est自dios de crescimento 

Fonte: Department of Agricultural, Food and Rural Initiatives (2006). 

Al6m de o teor de proteina bruta e de fibra em detergente neutro (FDN) ser 

bastante vari白vel conforme o est白dio de desenvolvimento da planta, esses teores 

tamb白m dependem da altura ou do extrato em que a planta 白  colhida ou pastejada 

(Fig. 2) 
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Fig. 2. Qualidade da forragem expressa em porcentagem de proteina bruta (PB) e de fibra em 

detergente neutro (FDN) em pastagem de alfafa 

Adaptado de Comer6n e  Romero (2007) 
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Assim, torna-se imprescindivel o esclarecimento sobre alguns aspectos 
relacionados ao manejo e 白  utiliza9自o da alfafa sob pastejo, visto que esses aspectos 
afetar白o a produtividade da planta e do animal 

Manejo da pastagem de alfafa 

Importancia da utiliza9白o de pastejo rotacionado em alfafa 

As particularidades do crescimento da alfafa requerem considera9白o especial, 
pois a produtividade da forragem depende da aten9白o a certos aspectos da fisiologia 
da planta relacionados ao crescimento e ao ac自mulo de reservas na raiz e na coroa 

O pastejo continuo desta esp6cie, muito utilizado no passado, foi substituido 

Por sistemas com manejo rotacionado, com graus vari白veis de intensifica9白o e com 
maior ou menor n自mero de subdivis6es de piquetes. O h白bito de crescimento da alfafa 
indica que essa forrageira 白  mais adequada para pastejos intensos, mas de curta 

dura9白o. Sob pastejo continuo, as plantas de alfafa se encontram submetidas a 

desfolha frequente, que conduz ao seu debilitamento geral e resulta em diminui弾o da 
produ"o de forragem e redu9白o do sistema radicular. Isto acelera a morte da planta 

ante situa96es adversas, como periodos de estresse e ataques de pragas ou de 

doen9as. 

O sistema com pastejo rotacionado possibilita o descanso necess白rio entre 

desfoihas, para que a recomposi 白o de reservas nas raizes redunde em rebrotes 

vigorosos e pastagens longevas e produtivas. Alm disso, o pastejo rotacionado 

permite melhor controle da quantidade de forragem oferecida e diminui as perdas de 

forragem. Dentre as v自rias modalidades de pastejo rotacionado (RODRIGUES e REIS, 

1997), o pastejo em faixas tem sido o preferido na Argentina. Nesse m白todo, os 

animais entram numa 白  rea limitada da pastagem (faixa), cujo tamanho 白  calculado 

para fornecer a quantidade de volumoso que os animais necessitam diariamente 

Periodo de ocupa9自o e de descanso e persistncia das pastagens 

O periodo de ocupa9白o em pastagens de alfafa pode ser de apenas algumas 

horas ou at白  tres dias. com  taxa de lota9白o instant白nea elevada, de modo a reduzir o 

risco de timpanismo (COMERON et aI., 1996). Por白m, deve-se ter em mente que, com 

o aumento no n自mero de dias de ocupa9白o, pode ocorrer diminui 白o na produ9白o de 

leite por animal, devido ao maior consumo de hastes. As hastes, por apresentarem 

menor valor nutritivo (maior teor de FDN) quando comparado ao das folhas, concorrem 

para redu9白o do valor nutricional da forragem ingerida,a medida que extratos 
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inferiores do pasto sao consumidos. Entretanto, v白rios trabalhos efetuados no Instituto 

Nacional de Tecnologia Agropecu白ria - INTA, em Rafaela, na Argentina, concluem 

que se o nivel m白dio de oferta de forragem na pastagem 白  semelhante no periodo de 

utiliza9白o, o tempo de ocupa9ao nao afetar白  a produ9白o de leite (COMERON e 

ROMERO, 2007). 

O periodo de descanso 白  um aspecto-chave para obter boa produtividade e 

boa persistencia da pastagem. A fim de preservar ao longo do tempo o rendimento e a 

persistncia das pastagens de alfafa, o pastejo deve ocorrer quando as plantas 

atingem certo grau de maturidade. Neste sentido, aconselha-se a utilizaro da 

pastagem no inicio da flora"o ou quando houver aparecimento de novas hastes a 

partir da coroa (se por raz6es clim白ticas nao houver indu9白o da flora9白o). Entretanto, 

para simplificar o manejo, tem sido utilizado com frequ白ncia o pastejo em intervalos 

fixos. Ambos os crit白rios, flora9ao ou intervalos fixos, devem permitir que a planta, 

depois de cada pastejo, acumule quantidade suficiente de substancias de reserva para 

favorecer boa rebrota, elevada produ9ao e alta persist6ncia ao longo do tempo. 

Assim, considera-se que com aproximadamente 10 % de 白  rea florescida as plantas de 

alfafa restabele9am seus niveis de reservas e apresentem equilibrio entre 

produtividade de mat白ria seca e valor nutritivo. Porm, Guaita e Gallardo (1996) 

afirmaram que a utiliza弾o de alfafa em pastejo deve ocorrer entre os est白dios 

fisiolcicos de botao floral e 10 % de florescimento. 

Romero et aI. (1995) e Bariggi et eI. (1979) informaram que para ooter alta 

produ9ao e alta qualidade da forragem, associadas com boa persist白ncia da alfafa 

nas condi6es edafoclim白ticas da Argentina, deve ser utilizada frequencia de 

desfolhacao que contemple aproximadamente 30 a 35 dias de descanso entre 

pastejos, podendo chegar a 42 dias ou mais, dependendo da poca do ano e do grau 

de repouso no inverno da cultivar. 

No cue se refere 白  qualidade de forragem, n白o se deve considerar somente o 

teor de proteina, mas tamb白m outras variveis, tais como porcentagem de tolhas, ae 

taln de fibra e de lignina, digestibilidade e consumo. Quando cortada em estaclios 

imaturos. a alfafa produz forragem de melhor qualidade, mas isso reuuz 

cinnifirstivamente sua produ9ao e a persist6ncia. Est自dios muito maduros proauzem 

maior quantidade de forragem, mas de menor qualidade, embora se melhore a 

persist白 _t%I0 
\/ilnln e.t aI. (1994) utilizaram intervalos de pastejo de 24 dias na 

primaveraこe「‘。  e de 36 dias no outonoーinverno, em Minas Gerais. Com  rela o a 

1J,,s,s IssIAflI;e -I;ed..--Vil -esse 
aspecto, Vilela (1994) comentou que periodos de descanso maiores do que I 
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28 dias no vero interferem na qualidade da haste da alfafa e contribuem para redu9白o 
significativa no valor nutritivo. 

Sob condi96es de pastejo, mas realizando corte uma vez ao ano em est白dio 

um pouco mais avan9ado de flora9ao, para permitir a recupera,o de reservas, Jahn e 

Soto (2000) mostraram que no Chile muitas pastagens de alfafa tiveram persist白ncia 

superior a cinco ou seis anos. Soto et ai. (1993) comentaram que uma pastagem de 

alfafa foi mantida durante oito anos, em condi96es experimentais, com produ"o anual 

superior a 19.000 kg/ha de materia seca. Estas constata96es chilenas tamb白m foram 

verificadas em sistemas produtivos comerciais na Argentina (COMERON e ROMERO, 

2007). Porm, informa9白o de instituto de pesquisa australiano (HUMPHRIES et ai., 

2004) mencionou persistencia menor sob condi 白o irrigada (quatro a seis anos) de 

pastagem de alfafa selecionada para pastejo, da variedade Sardi Ten, quando 

comparada com pastagem de alfafa n白o irrigada dessa variedade (at白  dez anos) 

Fatores que afetam o consumo de alfafa em pastejo 

O consumo de mat白ria seca por vacas leiteiras em pastejo de alfafa, bem como 
de outras forrageiras, depende de v白rios fatores. Dentre eles pode-se citar as 

麟護麟聾  

Efeito do nivel de oferta sobre o consumo e a efici6ncia de utiliza9o da
forragem 
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(ROMERO et ai., 1995): CME (kg de MS por vaca por dia) = (0,025 x peso vivo) + 

(0,2 x produ9ao de leite) 

Esta equa9白o simples de predi9ao de consumo foi validada pelo Instituto 

Nacional de Tecnologia Agropecu白ria (INTA), de Rafaela, na Argentina, onde se 

trabalha com alfafa em pastejo para vacas leiteiras h白  mais de 15 anos (COMERON e 

ROMERO, 2007). Os resultados obtidos com essa equa9白o coincidem tamb白m com 

os valores indicados por Bargo et ai. (2002), que estimaram o consumo de vacas de 

alta produ9ao em 3,4 % do peso vivo sob condi96es de pastejo n白o limitantes em 

quantidade e em qualidade 

A 
、mい、  w、豆いn 、阜w、、  、Jwm 

1 ぜ  

l 
―→ （り  
Oferta de pasto 

(*) 1,75 x Consumo mximo esperado 

Fig. 3. Rela中o entre o nivel de oferta de pastagem de alfafa e a 

resposta em consumo e em produ9ao de leite 

Assim, para maximizar a resposta em produ9白o individual de leite, em 

condi96es de pastejo exclusivo sem suplementa9含o, 白  necess自rio alto nivel de oferta, 

o que implica utilizar baixa lota9ao ou carga animal. Sob esta condi9白o a efici白ncia de 

utiliza9白o da pastagem ser白  muito baixa, podendo chegar a 50 % (ROMERO et ai., 

1995) 

Trabalhar com baixa efici白ncia de utiliza9ao implica desperdi9ar grande volume 

de forragem, o que resulta em muito baixa produtividade pora rea. O efeito da oferta 

de forragem sobre o consumo, a produ9ao de leite e a eficincia de utiliza9ao 白  

mostrado na Tabela 2. 
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Tabela 2. Resposta em consumo, em produ9白o de leite e em efici白ncia de utiliza9白o a 

tr白s nveis de oferta de pastagem de alfafa 

Tabela 2. Resposta em consumo, em produção de leite e em eficiência de utilização a 

três niveis de oferta de pastagem de alfafa. 

Oferta de pasto (kg MS/ vaca/dia) Oferta de pasto (kg MS/ vaca/dia) 
10 	 20 	 30 10 	 20 	 30 

Itens !tens 

Superfcie oferecida (m2/vaca) 

Biomassa ofertada 

ーkg MS/ha 

ー altura (cm) 

Biomassa residual 

ー altura (cm) 

Consumo de pasto (kg/MS/vaca) 

Tempo de pastejo (min/d) 
Efici白ncia de utiliza9ao (%) 
Produ9白o de leite (kg) 

Gordura do leite (%) 

Superficie oferecida (m2/vaca) 
Biomassa ofertada 

- kg MS/ha 

- altura (cm) 

Biomassa residual 

- altura (cm) 

Consumo de pasto (kg/MS/vaca) 

Tempo de pastejo (min/d) 

Eficiência de utilização (c)/0) 
Produção de leite (kg) 

Gordura do leite (%) 
Valores seguidos de letras diferentes diferem significativamente a 1 
signific白ncia. Adaptado de (COMERbN et ai., 1996) 
Valores seguidos de letras diferentes diferem significativamente a 1 
significância. Adaptado de (COMERÓN et al., 1996). 
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340x 
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4,2a 
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4,2a 
% OA 

43 	 83 	 117 43 	 83 	 117 
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A Fig. 4 mostra a rela9白o entre o nivel de oferta de forragem e a efici6ncia de 

utiliza9ao de pastagem (EUP) de alfafa por vacas leiteiras 

A Fig. 4 mostra a relação entre o nivel de oferta de forragem e a eficiência de 

utilização de pastagem (EUP) de alfafa por vacas leiteiras. 

EUP WO = 91,2 

r2= 73 ; S x = 

- 1,07 * AP 
(-10,122) 

± 5,9; n = 27; P<0,001 

.4 

e' 

5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 

Nivel de oferta de pastagem (kg MS/vaca/dia) Nivel de oferta de pastagem (kg MS/vaca/dia) 

Fig. 4. Rela9白o entre o nlvel de oferta de forragem e a eficincia de utiliza9白o de pastagem 
(EUP) de alfafa por vacas leiteiras 

Fonte: comeron e Romero (2007) 

Fig. 4. Relação entre o nivel de oferta de forragem e a eficiência de utilização de pastagem 
(EUP) de alfafa por vacas leiteiras. 

Fonte: Comerón e Romero (2007). 
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Os resultados de cinco anos de um modelo fisico de produ9ao de leite no INTA, 

em Rafaela, na Argentina, fundamentalmente 白  base de pastagens de alfafa, 

mostraram que a oferta di白ria variou de 17 kg a 33 kg de mat白ria seca por vaca 

(minimo no inverno e m白ximo na primeira metade da primavera), com a efici白ncia de 

utiliza9白o se reduzindo a 1,6 % para cada quilograma de incremento na oferta de 

mat白ria seca, conforme a seguinte equa9白o: EUP (%) = 95,2 - 1,56 x OF, em que OF 

白 a oferta de forragem (COMERON e ROMERO, 2007). 

Desde que se utilizem intervalos adequados de descanso entre pastejos・  a 

alfafa suporta pastejo intenso, mas existe um limite na efici6ncia de utiliza9白o da 

pastagem, ou seja, na taxa de lota9白o ou na press白o de pastejo a ser aplicada, a partir 

da qual se prejudica a planta, afetando o seu rendimento e a sua persist白ncia. Assim, 

tem sido verificado que, quando se alcan9a efici6ncia de pastejo muito alta (maior do 

que 80 %) e de forma prolongada, afeta-se em grau acentuado a velocidade de 

rebrota, causando les6es importantes na coroa da alfafa, principalmente nas cultivares 

sem lat6ncia invernal (COMERON e ROMERO, 2007) 

Produ9ao de leite em dietas exclusivas de pastagem de alfafa 
Vilela et aI. (1994), em Minas Gerais, avaliaram dois sistemas de alimenta9白o 

de vacas holandesas com m白dia de produ9白o de 6.000 kg por lacta9ao, um com pasto 

de alfafa como u nico alimento para os animais e outro em que os animais foram 

mantidos em confinamento e alimentados com ra9白o total composta de silagem de 

milho e concentrado. Os resultados sao apresentados na Tabela 3 

Esses autores verificaram que a alfafa em pastejo suportou trs unidades 

animais por hectare e proporcionou media de produ9白o di白ria de 20 kg por vaca, mas 

atingiu 23,6 kg por vaca no tero inicial da lacta9白o, sem comprometer o peso vivo e a 

reprodu9白o. Entretanto, Comern e Romero (2007) obtiveram em pastejo exclusivo de 

alfafa, sob taxa de lota9白o de 1,7 vaca por hectare por ano, com utiliza9白o ocasional 

de feno e de pr-secado, produzidos na mesma 白  rea, produ9白o semelhante de leite, 

mas a efici白ncia reprodutiva foi baixa. Conforme pode ser verificado na Fig. 5, a perda 

p6s-parto da condi 白o corporal, provocada por balan9o energ白tico negativo, foi muito 

prolongada. Assim, para vacas de alta produ9ao, o sistema exclusivo de pastagem de 

alfafa, com taxa de lota9白o elevada, nao 白  recomendado, pois poder白  afetar a 

reprodu,o. As diferen9as na efici6ncia reprodutiva entre esses trabalhos talvez possa 

ser explicado pelo fato de as vacas no trabalho de Vilela et aI. (1994) terem iniciado o 

experimento com seis semanas ap6s o parto e a alimenta●o nesse periodo antes do 
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inrcio do experimento pode ter contribuido para que a reprodu9白o n白o fosse afetada, 

enquanto no sistema avaliado na Argentina as vacas estavam em pastagens de alfafa 

desde o inicio da lacta"o 

Tabela 3. M白dias dirias de consumo de mat白ria seca, de produ,o de leite e de 

porcentagem de gordura e varia9白o de peso vivo de vacas holandesas em pastagem 

de alfafa e em confinamento. 

Vari自vel Sistema 

PC CV. (%) Pasto Confinado 
Produ9白o de leite (kg/vaca/dia) 
Semana 11lo 23,6 士 0,5 25,3 士 0.3 0,05 11,1 
Semana 11-23 20,3 士 0.7 21,5 士 0.4 0,17 10,0 
Semana 24-35 16,8 士 0.7 16,8士 0.4 NS 9,0 
Total (1-35) 20,0 士 0.2 20,9 士o1 0,11 9,1 

Gordura (%) 3,5 士 0.3 4,1士  0.2 0,10 11,2 

Varia9白o de peso vivo (g/vaca/dia) 
Semana 1-10 563 士 190 188 士 110 0,03 76,10 
Semana 11-23 778 士 200 305 士 115 0,08 93,92 
Semana 24-35 -164 士 325 -164士  188 NS 232,26 
Total (1-35) 332 士 158 116士 91 0,33 114,52 

Consumo de MS 
(kg/vaca/dia) 16.4 土  1.0 16.9士 2.9 
Perce亜gem do peso vivo 3.2 士  0.2 3.1土  0.1 

c.v. = coeficiente de varia9白o; NS = n白o significativo ao nivel de 5 % 
Fonte: Vilela ei aI. (1994). 

Outro experimento que envolveu lacta9白o completa com alfafa exclusivamente 

na forma de pastejo, pastejo mais feno ou somente feno, sem concentrado, realizado 

por Gallardo et aI. (1994), citados por Castillo e Gallardo (1995), com vacas de alta 

produ9白o, mostrou que a produ9白o de leite em todos os tratamentos foi superior a 

5.000 litros por lacta9白o e que a produ,o de leite, quando a alfafa foi utilizada 

somente na forma de pastejo, foi 20 % superior aos demais tratamentos (Fig. 6) 
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Fig. 5. Valores m白dios do estado corporal (linha branca) e faixa de varia9白o recomendada para 

vacas leiteiras durante a Iacta9白o comparados aos valores observados em um m6dulo de 

pastejo de alfafa (UPLO), do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria, em Rafaela, na 

Argentina, com pari9ao no inverno 

Fonte: (COMERON e ROMERO. 2007) 

M6s de lacta9ao 

Fig. 6. Curvas de produ9白o de leite com dietas 白  base de pastagem de alfafa e feno de 

alfafa, sem concentrado 

Fonte: Galiardo et ai. (1994), citados por Castiflo e Gallardo (1995) 
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Suplementa9ao de vacas leiteiras em pastejo de alfafa 

As produ96es de leite mencionadas no item anterior de vacas em pastejo de 

alfafa sem suplementa9白o foram obtidas com dieta na qual a digestibilidade da mat白ria 

seca era ao redor de 67 %, que corresponde a 2,4 Mcal de energia metaboliz白vel por 

quilograma de materia seca, conforme pode ser observado na Fig. 7 

2,4 McaIIEM / kgMS 
(67% DMS) 

Qualidade 
da dieta 

Fig. 7. Rela9ao entre a qualidade da dieta, o consumo e a produ9白o de leite 
EM = energia metabolizvel; MS = mat白ria seca; OMS = digestibilidade da materia seca 

Este conteudo de energia metabolizvel representa a m白dia de qualidade de 

uma pastagem de alfafa ao longo do ano. Se o objetivo for incrementar a produtividade 

tanto por vaca quanto por 白  rea, al白m de intensificar a utiliza9白o das pastagens por 

meio de aumento da taxa de lota9ao, deve-se melhorar a qualidade da dieta mediante 

a utiliza9ao de concentrados e de forragens conservadas de boa qualidade 

Suplementa9白o de vacas em pastejo de alfafa com concentrado 

A resposta dos animais em pastejo de alfafa a suplementa9ao com 

concentrado depende de diversos fatores associados, conforme mencionado 

anteriormente no item fatores que afetam o consumo de alfafa em pastejo. Esses 

fatores, em conjunto, determinam a magnitude do efeito na produ9ao de leite 

o 
E コ  の  に  
o 

C-) 

	ト  



Cultivo e Utiliza'ao da Alfafa nos Tr6picos 	 373 

「  

「  

A resposta 白  suplementa9白o deve ser avaliada em fun9白o dos efeitos diretos 

ou imediatos, tais como o incremento da produ"o de leite e o aumento da taxa de 

lota9白o, e dos efeitos indiretos ou residuais, que s白o obtidos ap6s o periodo de 

suplementa9白o. Os efeitos residuais est白o relacionados 白  melhora na efici6ncia 

reprodutiva e no estado corporal das vacas e 白  maior efici6ncia da utiliza9ao das 

pastagens. 

A avalia,o econ6mica ideal da suplementa9白o deveria levar em considera9白o 

o somat6rio dos efeitos imediatos e dos efeitos residuais. Na Tabela 3 s白o mostrados 

os dados de efeito imediato da suplementa9白o no ter9o inicial da lacta9ao sobre a 

m白dia diria de produ9ao de leite apenas durante o periodo de suplementa9白o e 

tamb白m o efeito residual sobre a m白dia da produ9白o diria durante toda a lacta9白o 

Comer6n (2007) mencionou que a efici白ncia da suplementa9白o em pastagem 

de alfafa medida em litros de leite por quilograma de suplemento 6 muito vari白vel (de 

O a 1, com media entre 0,4 e 0,6), dependendo dos diversos fatores mencionados 

anteriormente. Esses valores sao pouco menores do que os resultados obtidos em 

condi96es tropicais. Trabalhos citados por Rodrigues (2000) mostram faixa de 

varia"o de 0,3 L a 1,6 L por quilograma, dependendo do est白gio de lacta9白o, do 

potencial gen白tico do animal, da quantidade e do tipo de concentrado, e da oferta e da 

qualidade da pastagem. Segundo esse autor, os concentrados devem ser utilizados de 

forma racional, para que a suplementa9白o, alm de propiciar efeito biol6gico favor白vel, 

propicie tamb白m retorno econ6mico. 

Quando a alfafa 白  o ロ  nico alimento de vacas leiteiras, ocorre desequilibrio na 

rela,o energia:proteina da dieta. A alfafa possui altos teores de proteina bruta e de 

fra96es proticas rapidamente degrad白veis no r自men, de modo que h白  produ9白o de 

excesso de am6nia, que as bact6rias ruminais s白o incapazes de aproveitar. Como o 

alto nivel de am6nia no sangue 白  t6xico, o figado transforma essa am6nia novamente 

em uria, para ser eliminada na urina. Entretanto, esse processo requer energia, o 

que, em consequencia, diminui a quantidade de energia disponivel para ser utilizada 

para a produ,o de leite 

Em vacas leiteiras, o fornecimento de alimento energ白tico melhora a rela9白o 

energia:proteina da dieta e proporciona aumento na produ9ao de leite, conforme pode 

ser verificado na Tabela 4. 



374一 	 Cultivo e Utilizロc6o clロ A Ifofロnos Trpicos 

Tabela 4. Efeitos imediatos e residuais, na produ"o de leite, da suplementa9白o de 

vacas leiteiras em pastejo de alfafa, no primeiro tero da lacta9白o, com gro de milho 

moido 

Tratamentos (kg de mat'ria seca de milho por vaca por dia) 
0,0 2,1 4,1 6,3 

Leite (kg/dia)(" 19,1 22,7 24,4 26,6 
Gordura (%)(1) 3,29 3,15 3,14 3,18 
Leite (k・ノdia (2) 17,6 18,1 18,9 21,0 

昌旦聖imediato sobre a p叩uo no pr~eiro tero da lactao 口alLu 「ピSIUUdl SUロ「e a p1uUuyau Fia lautaりao toWl 
Fonte: Castillo e Gallardo (1995) 

Suplementa9ao de vacas em pastejo de alfafa com forragens 

conservadas 

A utiliza"o de forragens conservadas em sistemas de produ,o de leite 

baseados em pastagem de alfafa tem os seguintes objetivos: 

a) Equilibrar a rela9白o energia:proteina da dieta. 

b) Prevenir o timpanismo ou meteorismo. 

c) Complementar a dieta na 白  poca de menor produ,o da pastagem de alfafa. 

d) Aumentar a taxa de lota"o e consequentemente a produ9ao por hectare. 

Este ロ  ltimo aspecto, ou seja, o aumento da produ9白o de leite por hectare, tem 

sido um dos principais objetivos nos sistemas intensivos de produ,o de leite com 

base em pastagens tropicais e tambem com base em pastagens de alfafa. 

Quando se pretende aumentar a efici白ncia da utiliza"o de pastagens de alfafa 

por meio de aumento na taxa de lota9白o, deve haver planejamento para assegurar que 

os requerimentos dos animais sejam satisfeitos durante todo o ano, o que significa 

complementar a dieta, em periodos de menor produ"o de forragem, com silagem de 

milho ou de sorgo, feno de boa qualidade ou com cana-de-a9ロcar in natura picada 

Embora a estacionalidade da alfafa nas condi加es tropicais seja bem menor do 

que em condi6es de clima temperado, em determinadas 白  pocas, na qual a 

disponibilidade de pastagem de alfafa for um pouco menor, ou quando o consumo de 

alfafa for limitado pela utiliza9含o de altas taxas de lota9ao ou pelo acesso restrito, a 

suplementa'o com silagem ou com feno constitui uma alternativa estrategica para 

incrementar o consumo total e o desempenho animal 
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A silagem de milho ou silagem de sorgo, de boa qualidade 白  o recurso 

adequado para suplementar a dieta de vacas de alta produ●o em pastagens de 

alfafa. A qualidade da silagem de milho ou de sorgo deve ser apropriada para fornecer 

a energia digestivel ou metaboliz白vel que est白  em d白ficit e para equilibrar a proteina 

de alta degradabilidade que esta em excesso nas pastagens de alfafa e para reduzir o 

risco de timpanismo 

Resultados da Estaci6n Experimental Agropecu白ria de Rafaela indicam que, 

quando a silagem de milho participa na proporao aproximada de 40 % a 50 % da 

dieta total, as vacas em pastejo de alfafa sem suplementa●o com concentrado 

conseguem manter produ96es de leite superiores a 20 litros a 22 litros de leite por 

vaca por dia (CASTILLO e GALLARDO, 1995). 

Outra alternativa seria utilizar o feno de alfafa ou a silagem de alfafa, feita do 

excesso de produ"o de forragem que ocorre em determinados periodos, para 

complementar as 白  pocas de menor produ9白o de alfafa ou de menor produ9白o do 

pasto tropical. 

Os resultados da Tabela 5 mostram que a silagem de alfafa pode ser uma 

alternativa para a utiliza9白o do feno de alfafa, desde que sejam tomados os cuidados 

adequados para que a silagem tenha bom valor nutritivo, resultado de uma 

fermenta弾o adequada. 

, 

Tabela 5. Efeito da utiliza頭o de feno de alfafa (FA) ou de silagem de alfafa (AS) sobre 

a produ9白o diria de vacas leiteiras em pastagem de alfafa 

Tratamento Leite 
(kglvaca) 

Gordura 
(kglvaca) 

Proteina 

(kg/vaca) 

S6 pastagem de alfafa 22,7 0,87 0,71 

Pastagem de alfafa + feno de alfafa 18,0 0,69 0,71 

Pastagem de alfafa + silagem de alfafa 18,5 0,61 0,59 
Fonte: comeron et aI. (1990) 

Os resultados de produ9ao de leite com o fornecimento de feno de alfafa, com 

silagem de milho e com feno de Cynodon dactylon cv. Bermuda podem ser 

observados na Tabela 6. 

Observa-se nessa tabela que a dieta com feno de alfafa proporcionou maior 

produ9ao de leite. Esses resultados mostram a import白ncia da qualidade da alfafa 

para a produ9白o de leite. Isso decorreu do menor teor de FDN do volumoso e da maior 

digestibilidade da fra9白o fibrosa, os quais possibilitaram maior consumo de nutrientes 

digestiveis e maior produ"o de leite com a utiliza9白o de menor quantidade de 

concentrado. 
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Tabela 6. Produ9白o de leite em fun9白o da qualidade do volumoso. 

Vari白vel 	 Feno de 
ai伯伽  

Feno de 
Cynodon 

Silagem de 
milho 

FDN do volumoso (%) 46 70 55 
FDN da dieta (%) 36 36 36 
Concentrado (% da MS da dieta) 30 60 45 
Consumo dirio de MS (kglvaca) 24 19 20 
Produ9白o diria de leite (kg/vaca) 23 18 20 

FDN = Fibra em detergente neutro; MS = mat白ria seca 
Fonte: Mertens (1993), citado por Vilela (1998) 

Os resultados relativos ao efeito de diferentes est白dios de matura"o da alfafa 

utilizada na forma de feno sobre a qualidade da forragem, sobre o consumo de mat白ria 

seca e sobre a produ9白o de leite s白o mostrados na Tabela 7. 

Tabela 7. Efeito do est白dio de matura9ao sobre a qualidade da forragem de alfafa, 

sobre o consumo e sobre a produ9白o de leite 

Est'dio de matura9ao PB FDN Consumo de MS Produ9ao de leite 

(%) (%) (kg/dia) (kg/dia) 
Pr-florescimento 21 <40 19,1 23,9 
10 % de florescimento 18 44 15,9 16,1 
50 % de florescimento 16 51 13,4 9,7 

PB = proteina bruta; FDN = fibra em detergente neutro; MS = mat白ria seca. 
Fonte: Kawas et aI. (1993), citados por Vilela (1998) 

Utiliza9白o da alfafa cortada comparada com a utiliza9ao na 

forma de pastejo 
Romero et ai. (1998, 1999), citados por Comern e Romero (2007), 

demonstraram que a produ9白o de leite 白  maior quando a alfafa 白  utilizada na forma de 

pastejo do que quando cortada e fornecida no cocho. Esses autores utilizaram faixas 

de tamanho semelhante com oferta diria de 20 kg de MS por vaca e niveis id白nticos 

de supiementa9ao (5,5 kg de MS por vaca por dia). Os resultados s白o apresentados 

na Tabela 8 
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Tabela 8. Produ9ao de leite de vacas alimentadas com alfafa cortada e fornecida no 

cocho comparada com aquela de vacas em pastejo em alfafa, ambas com o mesmo 

nivel de oferta de forragem e de concentrado 

Resposta animal 
Produ9白o di白ria de leite (1/vaca) 
Consumo dirio de alfafa (kg de MS/vaca 
Consumo dirio total (kg de MS/vaca) 
Efici白ncia de convers白o (I de leite/ky de MS) 

 

Pastejo 
20,5(" 
11,7 
16,75 

1,22 

 

Cortada 
18,4(2) 

13,8 
18,80 
0,98 

 

   

     

(1), (2) Produ9白o de leite seguida de letras distintas difere estatisticarnente (P <0,05) 

Estas diferen9as se explicam fundamentalmente pela capacidade de sele9白o 

que o animal pode realizar sobre o material oferecido 

Importancia do pastejo restringido em alfafa, em a reas irriga- 

das, para produ9ao de leite por animal e por hectare 
Alguns sistemas de produ9ao de leite no Brasil tem evoluido significativamente, 

sobretudo durante os 自  ltimos anos. Essa evolu"o se verifica por meio de incrementos 

importantes que tem sido obtidos na produtividade por hectare, mencionando-se, a 

titulo de referncia, a produ9白o de 20.000 litros de leite por hectare, presumindo-se 

que, nesse caso, a quantidade de concentrado necess白ria para satisfazer as 

exigencias nutricionais dos animais, esteja em torno de 1.500 kg a 2.000 kg por vaca 

em lacta9白o por ano. Segundo Davison e Elliot (1993), citados por Rodrigues (2000), 

estima-se que dos 40 % de aumento da produtividade leiteira por hectare ocorrido nos 

白ltimos anos na Austr自lia, metade foi decorrente da suplementa9ao com concentrados 

energ白ticos e prot白icos 

Com o objetivo de continuar este processo de intensifica9白o e de alcan9ar 

maior eficiencia dos sistemas, a tendencia de alguns produtores ser a utiliza9ao de 

vacas especializadas para produ9ao de leite e, consequentemente, com maiores 

requisitos nutricionais para poderem expressar o potencial genetico. Porm, deve-se 

ter em mente que o custo de produ9白o de leite seja compativel com os pre9os de 

mercado do produto e com os pre9os dos insumos necess白rios, principalmente dos 

concentrados proticos, dos concentrados energ白ticos e dos fertilizantes. Nesse 

sentido a utiliza9ao da alfafa em pastejo durante poucas horas por dia, 

complementada com silagem de milho, surge como alternativa interessante, pois 

permite obter niveis elevados de produ9白o por animal e por hectare com utiliza9白o de 

! 

' 
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menor quantidade de concentrado, comparativamente 白  quela necess白ria quando se 

utiliza volumoso de menor qualidade, conforme pode ser verificado na Tabela 6 

Al白m da necessidade de menor quantidade de concentrado quando o 

volumoso 白  de melhor qualidade, como a alfafa, a utiliza9白o na forma de pastejo 

restringido a poucas horas por dia apresenta as seguintes vantagens 

a) E uma alternativa estrat6gica, para complementa"o com forragem de boa 

qualidade, nos periodos em que houver menor produ9白o de outros 

volumosos utilizados na alimenta9白o de vacas leiteiras 

b) Permite aumentar a taxa de lota9白o na 白  rea de pastagem de alfafa, de modo 

que maior n自mero de vacas tenha acesso a forragem de boa qualidade 

c) Permite melhor equilibrio na rela9白o energia:proteina, aumenta a 

digestibilidade da dieta e consequentemente possibilita maior consumo de 

nutrientes digestiveis pelos animais que s白o alimentados com outros 

volumosos, tais como silagem de milho, cana-de-a9自car e forragem tropical, 

que apresentam coeficiente de digestibilidade e teor de proteina limitantes 

para vacas de alta produ9白o 

d) Reduz o potencial de risco de timpanismo espumoso 

Timpanismo espumoso 

Embora a alfafa tenha caracteristicas altamente desejadas para os sistemas 

intensivos de produ9白o de leite, como alta produ"o de forragem e alta qualidade 

nutricional, a alfafa em pastejo tem potencial para causar timpanismo espumoso. O 

aparecimento de timpanismo 白  dificil de ser previsto, dada a complexidade de fatores 

que contribuem para sua ocorrncia 

Os fatores de risco envolvidos com a manifesta,o do timpanismo espumoso 

em pastagem de alfafa se relacionam com o est白dio de desenvolvimento da planta, 

com as caracteristicas da dieta, ou seja, se a alfafa 白  o 自  nico alimento ou n白o, com as 

diferen9as entre variedades, com as diferen9as de suscetibilidade individual entre os 

animais, com o manejo dos animais e da alimenta9白o e com as condi6es ambientais. 

A ocorrncia de meteorismo espumoso pode levar a redu9ao no consumo e 

consequentemente afetar o desempenho produtivo ou at白  mesmo causar a morte do 

animal 
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Mecanismo de forma9白o do timpanismo espumoso 

Ap6s a mastiga9ao e a ensaliva9白o, a forragem consumida chega ao rロmen, 

onde ocorre o processo de fermenta9白o, a partir do qual se originam os gases 

(anidrido carb6nico e metano), que normalmente se separam do conteudo ruminal e 

s白o eructados 
As leguminosas meteorizantes, tais como a alfafa e os trevos, de alta qualidade 

forrageira, tm velocidade inicial de desaparecimento ruminal 25 % a 30 % mais rpida 

do que as leguminosas n白o meteorizantes, o que faz com que nas etapas iniciais da 

digestao produzam elevado volume de gases e grande acumula「o de particulas 

vegetais no rロmen. Estas particulas, associadas a proteinas vegetais e 

polissacarideos microbianos, dao origem a uma massa espumosa formada por 

pequenas borbulhas est白veis que retem os gases e inibem a eructa9ao・  provocando 

aumento progressivo da tens白o no r白men (DAVIES e M亡NDEZ 2007). As 

consequ白ncias variam desde a diminui 白o do consumo nos casos leves at白  a morte 

por asfixia nos quadros graves 

As leguminosas que nao causam timpanismo oferecem maior resist白ncia 白  

desintegra9白o mecanica do que as meteorizantes, tais como a alfafa. As proteinas 

vegetais solロveis s白o macromol白culas intracelulares que necessitam chegar ao meio 

ruminal para desenvolver sua a9白o espum6gena. Dado que sao incapazes de 

atravessar a membrana celular intacta, a lise celular 白  um evento central para a 

produ,o de seu efeito meteorizante. A ruptura das clulas foliares pode ocorrer na 

forma mec白nica durante a mastiga9白o ou por degrada9白o microbiana da parede 

celular no rロmen. De acordo com a teoria da ruptura celular, nas leguminosas nao 

meteorizantes os componentes celulares seriam liberados mais lentamente no meio 

ruminal, sem alcan9ar a concentra9白o necess白ria para provocar o timpanismo 

(LATIMORI e KLOSTER, 2007) 

Melhoramento gen6tico da alfafa visando 自  redu9ao do potencial de 

forma9白o de timpanismo 

Os resultados da literatura sinalizam que a proteina solロvel 白  o principal fator 

respons白vel pela forma9白o e pela estabilidade da espuma, nesse contexto esforos 

tm sido direcionados para a sele9白o de gen6tipos de alfafa que apresentem menor 

taxa de degrada9白o no inicio do processo fermentativo no r自men. Existe variabilidade 

nessa caracteristica em popula96es de alfafa, o que indica a possibilidade de sele9白o 

de plantas que apresentem baixas taxas iniciais de degrada9ao, sem comprometer a 
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digestibilidade final do material, visando 白  redu"o do potencial para causar 
timpanismo 

O INTA, na Argentina, conduz um programa de melhoramento gen白tico cujo 
objetivo 白  obter uma cultivar de alfafa sem repouso invernal, que apresente bom 

comportamento agron6mico e baixa velocidade inicial de desaparecimento ruminal 
(BASIGALUP, 2004; BASIGALUP et aI., 2004). Depois de amplo processo de sele9白o 
foi obtido um material que est白  sendo avaliado desde 2004 em ensaios de pastejo e 

que tem demonstrado ser promissor na redu"o de casos de timpanismo leves e 
moderados 

No Canad白  foi registrada no ano de 2000 a variedade AC Grazeland Br, 

classificada como de marcado repouso invernal, que permitiu diminuir, em m白dia, em 
62 % a incidencia de timpanismo. 

A Austrlia, o Canad白, o Estados Unidos, a Comunidade Europeia e a 
Argentina, entre outros, est白o trabalhando no desenvolvimento de alfafas transg6nicas 

capazes de produzir alto nivel de tanino condensado nas folhas e nos talos. Estes 

compostos precipitam as proteinas solveis presentes no r自men, o que reduz a 

produ9ao e a estabilidade da espuma, e portanto o potencial timpanizante da alfafa 

Efeito do est'dio de maturidade da planta no nvel de risco de ocorrncia 

de timpanismo espumoso 

O est白dio fenolgico ou de maturidade da planta de alfafa em dado momento 白  
a varivel que melhor se associa com o aparecimento do timpanismo. No est白dio de 

crescimento vegetativo, a forragem disponivel apresenta alta rela"o folha:talo, 

elevado teor de proteina bruta (mais de 20 %), baixo teor de parede celular (40 %) e 

grande fragilidade das folhas, caracteristicas que se relacionam com alto risco de 

ocorrncia de timpanismo. 

A medida que a alfafa atinge a maturidade diminui seu potencial meteorizante, 

pelo fato de haver redu9白o no teor de proteina bruta, aumento na propor9白o de fibra 
(FDN) e, principalmente, diminui 白o na rela9白o folha:talo. Por um lado, embora a 

forragem tenha menos capacidade de produzir timpanismo no est白dio avan9ado de 

maturidade, por outro lado diminui a qualidade e o valor nutritivo. Porm, nesse 
est白dio, aumenta a biomassa dos rebrotes basais, que podem ser selecionados pelo 

animal e que tamb白m causam timpanismo nos animais. 
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Efeito do manejo dos animais e da alimenta9白o na redu9白o dos fatores de 

risco de ocorrencia de timpanismo espumoso 

Tanto observa加es como evid白ncias experimentais indicam que 

frequentemente ocorrem quadros de meteorismo depois da interrup"o da rotina de 

pastejo dos animais. O jejum a que os animais sao submetidos, para manejo sanit白rio, 

pesagens de animais ou por outro motivo, aumenta o i mpeto ingestivo dos animais no 

retorno 白  pastagem, podendo dar lugar a epis6dios severos. Nem sempre s白o 

necess白rias altera96es to marcadas na rotina para predispor ao aparecimento do 

problema. 

Em sistemas com pastejo rotacionado, durante as primeiras horas de ingresso 

em novo piquete, os animais consomem principalmente folhas e talos tenros 

provenientes dos extratos superiores da pastagem. Esta forragem, dependendo de 

outros fatores que favorecem o risco, re自ne os atributos tipicos das dietas 

meteorizantes, ou seja, facilidade de colheita que possibilita alta taxa de consumo, 

paredes celulares delgadas suscetiveis 白  rpida ruptura e conte白do celular rico em 

carboidratos ferment白veis e em proteinas solveis que favorecem rpida digest白o 

microbiana, com libera"o de substancias espum6genas no meio ruminal 

A alimenta9白o prvia contribui para determinar as caracteristicas do ambiente 

ruminal, fazendo com que ele esteja mais ou menos predisposto ao timpanismo. 

Nesse contexto, quando o animal consome leguminosas de qualidade muito alta, se 

estabelece no rロmen um extrato superior de material composto por particulas finas e 

cada vez que o animal come, facilita a estabiliza9白o da espuma (DAVIS e M白NDEZ, 

2007). Esta 白  uma das raz6es porque se recomenda complementa弾o da dieta de 

alfafa na forma de pastejo com outro volumoso, como a silagem de milho, para 

diminuir o risco de timpanismo. 

O risco de timpanismo espumoso est白  associado com a taxa de crescimento do 

pasto e esta por sua vez est白  associada com as condi加es ambientais. Os periodos 

com temperaturas moderadas, alta radia9白o solar e adequada umidade, que 

favorecem altas taxas de crescimento, s白o os de maior risco. As geadas aumentam a 

fragilidade celular das folhas, facilitando a mastiga9白o e, por conseguinte, a r白pida 

disponibilidade dos componentes sol自veis da forragem no rumen, o que incrementa o 

risco de timpanismo. 

O esquema de alimenta"o deve manter, tanto quanto seja possivel, a oferta 

constante de forragem em quantidade e em qualidade, para evitar altos e baixos que 

provoquem mudan9as drsticas no ambiente ruminal, o que aumenta o risco de 

timpanismo. 
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Tradicionalmente, para diminuir a incid6ncia de timpanismo, se tem 

recomendado restringir a capacidade de sele9白o de forragem pelos animais em 

pastejo em alfafa, por meio do controle da disponibilidade de forragem por animal, 

procurando-se manter baixa oferta de mat白ria seca por vaca por dia, o que permite 

obter alta efici白ncia de colheita da pastagem (70 % a 80 %). Isto tamb白m tem sido 

indicado quando a alfafa se encontra em est白dio avan9ado de flora"o, porque o 

pastejo com elevada carga impede que o animal selecione os rebrotes basais, cuja 

ingest白o aumenta o risco de timpanismo (DAVIES e MENDEZ, 2007). Entretanto, com 

a utiliza9白o de alta taxa de lota"o, embora seja possivel obter boa produ9白o por 

hectare, a dieta consumida nao ter白  a qualidade necess白ria para sustentar alto nivel 

de produ9白o individual 

Susceptibilidade individual dos animais ao timpanismo 

A susceptibilidade dos bovinos ao timpanismo e heredit白ria (LATIMORI e 

KLOSTER, 2007). H白  animais mais propensos ao timpanismo do que outros. Em todos 

os rebanhos existe uma porcentagem, usualmente baixa, de animais muito 

susceptiveis que devem ser identificados e apartados, a fim de facilitar o manejo do 

resto do rebanho (DAVIES e MENDEZ, 2007). Esse aspecto visa n白o impedir a 

ado9白o de uma solu9白o razo白vel para o problema, em fun"o dos poucos animais que 

s白o susceptiveis no rebanho. 

Esses animais susceptiveis poderiam ser utilizados como detectores de 

condi6es de alto risco, colocando-os para pastejar uma 白  rea que se suspeita que 

possa causar timpanismo, sob condi6es vigiadas ou controladas, antes do ingresso 

de outros animais do rebanho (DAVIES e MENDEZ, 2007). 

Efeito da pr -secagem da forragem de alfafa para redu9ao de timpanismo 

A pr -secagem da alfafa 白  uma t白cnica que depende de maquinaria, de m白o- 

de-obra e de tempo, e se torna ロ  til nas propriedades onde esses fatores n白o s白o 

limitantes. Esta tecnica pode ser muito eficaz se o procedimento utilizado for correto, 

mas tamb白m pode causar perdas de forragem em quantidade e em qualidade, cuja 

magnitude depende da forma de implementa9白o. 

Geralmente a forragem 白  cortada e deixada a secar tempo suficiente para que 

alcance teor de 白  gua inferior a 50 % (DAVIES e MENDEZ, 2007). 0 tempo de 

secagem varia em fun9白o da temperatura e da umidade relativa do ambiente; por 

exemplo, a 28 。  C de temperatura e com 66 % de umidade relativa, a alfafa no est白dio 

inicial de flora9白o leva cerca de 15 horas para alcan9ar 50 % de teor de 白  gua. 
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O tempo de secagem pode ser reduzido com a utiliza9白o de maquinaria com 

dispositivos adequados, que contribuam para reduzir o tempo de secagem. Quanto 

mais r白pido for o processo de secagem, tanto mais fcil ser manter a qualidade 

original da alfafa, pois evitar perdas por respira●o ou eventualmente por lavagem 

devido 白  s condi加es ambientais 

Utiliza9ao de produtos antitimpanicos 

Existem v白rios produtos que apresentam niveis de efic白cia distintos na 

preven"o e no controle do timpanismo. Esses produtos incluem os tensioativos 

sint白ticos (poloxaleno e lcool etoxilado), antiespumantes (dimetilpolisiloxano) e 

antibi6ticos (ion6foros). Os produtos tensioativos e antiespumantes podem ser 

fornecidos de forma individual ou coletiva 

Qualquer que seja o metodo de fornecimento, os produtos tensioativos t白m 

demonstrado mais efic白cia e efeito mais persistente do que os antiespumantes 

(DAVIES e MENDEZ, 2007). Em fun,o de seu efeito detergente, umidificam a 

forragem e emulsionam os lipideos da forragem; isto, por sua vez, exerce efeito 

antiespumante. 

Podem ser utilizados tamb白m os ion6foros 白  base de monensina, um 

modificador da fauna ruminal, cujo efeito com rela,o ao timpanismo 白  a redu9白o da 

produ"o de gases no rロmen, principalmente metano (DAVIES e MENDEZ, 2007). A 

monensina est白  disponivel na forma de p6, para ser misturada no concentrado, ou em 

c白psulas de libera●o lenta que se colocam no r自men. Quando se optar por utilizar a 

mistura no concentrado, h白  necessidade de que ela fique homog白nea, para evitar 

intoxica96es por sobredosagem e para obter consumo uniforme do produto, de modo 

que seja assegurada a efic白cia da t白cnica de aplica9白o do ion6foro. Entretanto, a 

efici6ncia da monensina 白  menor quando comparada com o poloxaleno (JOHNS, 

2007). Assim, em condi6es de alto risco, a monensina n白o impede totalmente a 

apari9白o de alguns casos de timpanismo (LATIMORI e KLOSTER, 2007). 

Produ9ao por animal versus produ9合o por hectare com alfafa 

em pastejo 

Em pecu白ria e muito conhecido o conflito existente entre manuten9白o de altos 

niveis de produ9白o individual e altos niveis de produ9白o por hectare. Esta 

incompatibilidade deve ser manejada n白o somente por meio da taxa de lota9白o ou 

carga animal, mas levando-se em considera9白o a oferta de forragem, a qualidade da 
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forragem, a suplementa9白o e a estrutura do relvado, pois todos esses fatores afetam o 

consumo de nutrientes digestiveis e consequentemente a produ9白o por animal e por 

hectare 

Os resultados apresentados na Fig. 8, embora tenham sido obtidos com gado 

de corte, ilustram bem o efeito da efici白ncia de utiliza9白o de diferentes porcentagens 

da pastagem de alfafa no desempenho por animal e por hectare 

Esta figura mostra que embora se possa aumentar a produ9白o por hectare com 

alta efici白ncia da utiliza9白o da pastagem de alfafa, a produ9白o individual por animal 

diminui acentuadamente nos niveis mais elevados de utiliza9ao da pastagem. Nesse 

sentido 白  importante lembrar a importancia de um ponto de equilibrio, pois com vacas 

de alto potencial de produ9ao de leite, a utiliza9白o de niveis muito elevados de animais 

por hectare poder白  afetar o consumo e as vacas terao que utilizar as reservas 

corporais para produ9ao de leite. Esse aspecto poder白  aumentar a perda de peso que 

geralmente ocorre no incio de lacta9ao e quando essa perda e mantida por periodo 

muito prolongado ela pode afetar a parte reprodutiva 
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Fig. 8. Desempenho individual por animal e por hectare em fun9ao da efici白ncia de utiliza9白o 

da pastagem de alfafa. 

Fonte: De LeOn e Ustarroz (2007) 

Al白m disso, nao deve ser esquecido que a intensidade de utiliza9ao da 

pastagem de alfafa afeta a qualidade da forragem que os animais sao capazes de 

colher. A Fig. 9 mostra a varia9ao da digestibilidade nos diferentes extratos da 

pastagem 
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Fig. 9. Varia9白o da digestibilidade da alfafa de acordo 

com extratos de pastejo. 

Fonte: Cangiano (2007) 

A diminui9白o da digestibilidade em fun9o dos extratos tem efeito direto sobre 

a energia que o animal pode destinar para a produ9白o de leite e portanto determinar白  

o limite de produ9ao que pode ser obtido 

A parede celular, representada na an白lise bromatol6gica pela FDN,e uma 

variavel importantissima na dieta, pois afeta de forma direta o consumo de forragem e, 

desse modo, a resposta produtiva. O aumento dol ndice de colheita de forragem pelos 

animais diminui a qualidade da alfafa consumida. Alm disso ocorre redu9ao do 

tamanho do bocado e portanto o consumo sera menor 

A maior produ9ao de leite Por animal e por hectare, segundo Jahn et aI. (2002), 

se obtem quando a alfafa se encontra no estadio de pr白-botao, comparativamente 白  

utiliza9白o em estdios mais avan9ados. Entretanto, esses autores advertiram que a 

alfafa nao suporta ser manejada sempre nesse est白dio de pr白-bot白o, ja que n白o 

permite a recupera9ao das reservas. Para compatibilizar a produ9ao de leite com a 

longevidade da pastagem, Jahn et aI. (1992) recomendaram utilizar a alfafa de forma 

alternada, ou seja, usar um ou dois ciclos de pastejo em est白dio de pre-bot白o e 

posteriormente um corte para feno ou para silagem quando as plantas estiverem com 

10 % a 20 % de flora9白o. E importante ressaltar que com esta altern白ncia de estdios 

lo 5 cm 

40 
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se obteve rendimento de materia seca similar ao da utiliza"o sempre com 10 % de 
florescimento 

Quando se quer compatibilizar elevada carga animal com alto desempenho 

animal, deve-se fazer uso da suplementa9白o. Com  base na premissa de manter 
custos de produ9白o aceit白veis, o primeiro passo seria complementar a alfafa com 
silagem de milho ou de sorgo ou com cana-de-a9ucar in natura picada ou com pasto 
tropical e, em seguida, com concentrados energ白ticos ou energ白ticoーproteicos 
fazendo-se o balanceamento adequado, dependendo dos alimentos componentes da 
dieta 

Vilela et aI. (1994), em trabalho realizado em Minas Gerais, com m白dia de taxa 
de lota9白o de tr6s vacas por hectare, verificou produ"o di白ria de leite de 54 kg/ha, o 
que equivale, em termos de produ9ao anual, 白  produ9白o de 19.710 kg/ha, sem 
suplementa9白o com concentrado. Isso permite inferir que a produ,o por animal e por 

hectare, nas condi96es brasileiras, pode ser bem superior se houver suplementa9白o 
Resultados de produ9白o por hectare mais elevados que confirmam essa afirma9o 
foram obtidos na Embrapa Pecu自ria Sudeste, com vacas que tinham acesso ao 

pastejo em alfafa restringido a trs horas por dia (duas horas pela manh白  mais uma 
hora a tarde) ou acesso duas horas pela manh白  e acesso livre 白  tarde e 白  noite. Nesse 
trabalho obteve-se media de produ戸o de materia seca de alfafa, nos cinco 
meses iniciais de avalia●o, de 2,3 toneladas, a cada 30 dias, o que possibilita utilizar 
nロmero maior de vacas por hectare, comparativamente ao pastejo em periodo integral, 
conforme c白lculos realizados, com base nos experimentos realizados pela Embrapa 

Gado de Leite e pela Embrapa Pecu白ria Sudeste (Tabela 9) 

A Fig. 10 mostra uma vista geral da 白  rea de alfafa antes da divis白o dos 
piquetes e a Fig. 11, as vacas em lacta9白o em pastejo rotacionado, na Embrapa 
Pecu白ria Sudeste 

E importante lembrar que quando se utiliza a pastagem de alfafa durante 

poucas horas por dia, a dieta dos animais precisa ser complementada com outro 

volumoso, como silagem de milho, cana-de-a9ucar ou pasto de graminea tropical, e 
tamb白m com concentrado. Essa modalidade, alm de permitir aumento na lota頭o e 
na eficiencia de utiliza●o da pastagem de alfafa, possibilita que um nロmero maior de 
animais tenha balanceamento da dieta mais adequado, n白o somente relativo ao teor 

de proteina, mas principalmente no que se refere ao teor de fibra da dieta, que se 

torna mais digestivel. 
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Tabela 9. Efeito da suplementa9白o e do per-odo de acesso a pastagem sobre a taxa 

de lota9ao em pastagem de alfafa e sobre a produ9ao de leite por vaca e por hectare 

Periodo de acesso a pastagem 

de alfafa por dia  

Variavel  

Consumo de materia seca de alfafa (kg !vaca/dia) 

Consumo total de mat白ria seca (kgfvaca/di
a) 	 n 

16 	
s 

19 	19

Suplementa o 	 n o 	si
m (3) 	si

m14

- 	 - - 	 13 	6 

とaxa oe iora9ao門UdS!豊一、 	 1只 云 	 258 	25.2 

どrod暫9竺讐貿riUcifUid) 

とeor oe guru些 JO ) 一 I一 4 _ IH 一Ih。（6) 	 d云 q 	 64.5 	68,7 
vroau9ao poieiudi Uピ  Iピi1eILJIc1IIcI  

驚糞難難麟響鷺蕪鱗可灘襲  

(3
〕 nutrientes fornecido pela silag

em de milho e pelo concenT.raao
.t3) 10,5 kg de matria seca de silagem de milho e 4,5 kg de mat白ria seca de concentrado com 30 % de 

<4)protena brut
a.6,6 kg de materia seca de silag

em de milho e 4 ,5 kg de materia seca de concentrado com 20 % de 

驚鷲蕪鷲蕪喜  

bruta e 70 % de nutrientes digestiveis totais. 

Fig. 10.A rea de alfafa na Embrapa Pecu白ria 

Sudeste. Foto: Reincido de Paula Ferreira 

Fig. 11. Pastejo rotacionado em alfafa 
Foto: Waldomiro Bariorri Junior 

Nesse sentido Rodrigues et aI. (1992) verificaram que a cana-de-a9ucar 

apresentou digestibilidade muito baixa da fibra, mesmo quando o pH do rumen foi 

mantido numa faixa adequada para a digest白o da fibra. Com  rela9ao a esse aspectoe 
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importante ressaltar que a digestibilidade da alfafa 白  bem superior 白  da cana-de- 
a9ucar. Alm disso, para um mesmo valor de digestibilidade, o consumo de mat白ria 
seca de leguminosas e maior do que o de gramineas, o que do ponto de vista da 
produ9白o animal se reflete em maior produ9白o de leite (THOMSON, 1979, 1984) 

Segundo Beever e Thorp (1996) citado por Cangiano (2007), esse 

comportamento diferencial pode ser explicado pela maior taxa de ruptura das 
particulas no r自men e pela maior taxa de digest白o das leguminosas quando 
comparada com a das gramineas. Outro aspecto 白  que com o avan9o da maturidade 
as leguminosas s白o capazes de manter melhor valor nutritivo do que as gramineas 

Embora n白o haja dados de produ9白o de leite com dieta 白  base de cana-de- 

a9ucar associada a pastejo restringido em alfafa e fornecimento de concentrado existe 
a previs白o de realiza9白o de projeto pela Embrapa Pecu白ria Sudeste nesse sentido. 
Com  base nos aspectos anteriormente mencionados sobre o valor nutritivo das 

leguminosas, principalmente da alfafa, fica evidente que a utiliza9白o de cana-de- 

a9ucar mais pastejo em alfafa restringido a poucas horas por dia permitir aumento da 

digestibilidade da dieta e balanceamento mais adequado da rela,o energia:proteina 

Isso consequentemente ter potencial para incrementar n白o somente a produ9白o 
individual por animal mas tamb白m a produ9白o de leite por hectare, pois ser possivel 
utilizar elevada taxa de lota9白o, devido 白  alta produ,o de mat白ria seca da cana-de- 
a9ロcar, associada 白  maior digestibilidade e ao mais alto teor de proteina da alfafa. 

Esse aspecto permitir maior efici6ncia na transforma9白o dos recursos forrageiros em 
produto animal 

Considera96es finais 

As caracteristicas da alfafa como elevada produ9白o, alta qualidade e alta 

digestibilidade fazem com que ela tenha papel importante para melhoria da qualidade 

das dietas utilizadas nas regi6es tropicais, pois os volumosos que s白o muito 
produtivos nestas regi6es, tais como a cana-de-a9ロcar, s白o caracterizados por 

apresentar digestibilidade da fibra e teor de proteina muito baixos, o que afeta o 

consumo de nutrientes digestiveis e consequentemente o desempenho animal. 

A utiliza9白o da alfafa em pastejo restringido a duas ou trs horas por diae uma 

alternativa promissora para a melhoria da qualidade da dietas baseadas em 

volumosos tropicais, pois proporciona melhoria da qualidade da dieta e permite melhor 

balanceamento da rela9白o energia:proteina. Outro aspecto 白  que a utiliza"o durante 

duas ou trs horas por dia, ou seja, a alfafa constituindo somente parte da dieta, 
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diminui o risco de ocorr白ncia de timpanismo, que pode ser elevado em condi6es em 

que a alfafa6 o 自  nico alimento da dieta 

Merece ainda ser ressaltado que o pastejo em alfafa durante poucas horas por 

dia permite que maior n自mero de animais tenha acesso 白  alfafa, o que satisfaz um dos 

objetivos principais dos sistemas intensivos de produ9白o de leite, que e a utiliza9白o de 

elevada taxa de lota9白o para que se possa obter elevada produ9白o por hectare. Nesse 

sentido, al白m da utiliza"o da alfafa em pastejo para complementar outros volumosos 

de boa qualidade produzidos em condi6es tropicais, a associa●o com quantidade 

moderada de concentrados contribuir n白o somente para o aumento da produ9o 

individual mas tambem para a obten9白o de elevado nivel de produ9白o de leite por 

hectare 
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