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EFEITO DE PESO DE ABATE SOBRE A QUALIDADE DE CARCA<;:A E 0 RENQIMENTO DE CORTES cARNEos
COMERCIAIS DE BOVINOS JOVENS CRUZADOS
Geraldo Maria da Cruzl;_Rymer Ramiz Tullio!; Mauricio Mello Alencarl; Sergio Novita Estev~sl
I Pesquisadores da Embrapa Pecuaria Sudeste -Caixa Postal 339, CEP 13560-970, Sao Carlos,! sr.

INTRODUCAO
0 Brasil e urn dos paises com potencial para tomar-se grande fornecedor de alimentos para esta hurnanidade crescente. 0 comercio
brasileiro de carne bovina depende basicamente da ra~a Nelore, contudo altemativas de melhoria na eficiencia dos sistemas de
produ~ao com a utiliza~ao de animais cruzados tern se mostrado promissor ALENCAR (2000). 0 sistema de classifica~ao de
carca~as de bovinos nao e, ainda, totalmente adotado no Brasil e os animais jovens, quando atingem 0 peso de abate, podem nao
atingir a termina~ao e 0 peso dos cortes cameos desejado pelo mercado nacional e international. LUCHIARI FILHO et al. (1981)
obtiveram major espessura de gordura e menor rendimento de came de primeira em animais da ra~a Nelore em rela~ao aos cruzados,
quando abatidos com pesos semelhantes. Em trabalho posterior LUCHIARI FILHO et aI. (1989) obtiveram major espessura de
gordura e menor rendimento da por~ao comestivel nos animais da ra~a Nelore em rela~ao aos cruzados de diversos grupos geneticos,
com pesos de abate diferenciados entre nelores e os cruzados.
OBJETIVOS
0 objetivo do trabalho foi determinar a influencia de diferentes pesos de abate de animais cruzados sobre a qualidade da carca~a e 0
rendimento dos diferentes cortes cameos do traseiro especial do bovino jovem terminado em confinamento.
MATERIAlS E METODOS
0 trabalho foi desenvolvido com animais cruzados 'l2 Blonde d' Aquitaine + 'l2 Nelore (BN), 'l2 Canchirn + 'l2 Nelore (CN), '/2
Lirnousin + 'l2 Nelore (LN) e 'l2 Piemontes + 'l2 Nelore (PN) e puros Cancrum (CA) nos anos de 1994, 1995 e 1997, sendo que cada
grupo genetico participou em dois anos, exceto BN que foram confinados nos tres anos. Os animais CA e CN pertenciam ao rebanho
da Embrapa Pecuaria Sudeste enquanto que os animais dos outros grupos geneticos pertenciam !a rebanhos de produtores particulares.
Urn total de 179 animais foram abatidos para estudos de qualidade de carca~a e desossa do traseiro especial. Lotes de 6 animais de
cada grupo genetico (GG), par ana, foram alocados nos tratamentos (TRAT) que sao os pesos de abate de 400 (I), 440 (II) e 480 kg
(III). Os animais receberam urna dieta a base de silagem de milho e mistura de concentrados. Os pesos vivos em jejurn foram obtidos
na fazenda e os pesos de carca~a quente, dos cortes da carca~a ap6s 24 horas de resfriamento foram obtidos no frigorifico, par
ocasiao dos abates. 0 traseiro especial esquerdo (TEE), de cada animal foi dividido entre a 12" e 13" costela para a avali~o da area
do musculo Longissimus (AOL) e espessura de gordura externa (EGAOL). Em seguida, realizou-se a desossa do traseiro, conforme 0
sistema de comercializa~ao no Estado de Sao Paulo, com a obten~ao dos cortes: file mignon, contrafile, alcatra completa, tapa e aba
do contrafile, coxao mole, coxao duro, patinho, lagarto e musculo. Ap6s a "lirnpeza" dos cortes acirna, obtiveram-se os pesos dos
respectivos cortes, dos retalhos (aparas) de came e gordura e dos ossos. A por~ao comestivel do TEE foi obtida pela soma dos pesos
dos nove cortes cameos mais as aparas de came, expressando 0 resultado em percentagem do peso do TEE. Os dados foram
submetidos a analise de variancia pelo procedimento GLM (SAS,1996), considerando os efeitos de GG, TRAT (pesos de abate) e a
intera~ao GG X TRAT, e cada animal como parcela experimental. As diferentes medias foram testadas pelo SNK.
RESULTADOS E DISCUSSAO
De maneira geral, foi possivel abater animais aos 15,3; 16,0 eI6,7:!: 0,39 meses de idade com 231; 253 e 274:!: 1,5 kg de carca~a
quente, para os tratamentos I, II e III, respectivamente, considerando a media dos animais da l1a~a Canchim e os cruzados 'l2 Blonde
d' Aquitaine + 'l2 Nelore, 'l2 Canchim + 'l2 Nelore, 'l2 Lirnousin + '12 Nelore e 'l2 Piemontes + 'l2 Ne10re (Tabela 1).

Tabela 1. Medias estimadas de peso vivo de abate, da carcaya quente, rendimento de traseiro especial e medidas da area de olbo de
lombo (AOL) e da espessura de gordura extema (EGAOL) segundo 0 peso vivo de abate 1.~ Peso ~vo de abate, kg

400, 440 480 Erro padrao
Peso vivo de abate, kg 403,2 "I 436,0 D 468,7 2,38

Peso carcaya quente, kg 231,40 253,1 b 274,4 a 1,53

Traseiroespecial,% 47,9 a 47,5 a 46,9b 0,14

Traseiro especialesquerdo, kg 54,10 59,Ob 63,Oa 0,36
AOL, cm2 73 770 79 39 b 84 22 a 0,94

AOL,cm2/100kgcarcaya 31:90a 31:53ab 30:71b 0,37
EGAOL, rom 2,2 b 2,8 a 3,3 a 0,17

Media estimada erro:t padrao, 179 bovinos.
Ibc Medias seguidas de 1etras iguais na mesma linha nao diferem (P>O,O5), pelo teste SNK.

As medias estimadas de rendimento de carcas;a quente foram 57,4; 58,1 e 58,S:!; 0,19% para os tratamentos I, II e III,
respectivamente, nao apresentando interas;ao (P>0,05) GO x TRA T. Os incrementos dos pesos de abate aumentaram
significativamente (P<0,05) os rendimentos de carcas;a quente. As medias estimadas das percentagens do traseiro especial foram
47,9; 47,5 e 46,9:!; 0,14 % para os tratamentos I, II e III, respectivamente. A media estimada de traseiro total foi de 60,6:!; 0,13 %. Os
rendimentos de carcas;a sac semelhantes aos obtidos por LUCHIARI FILHO et at. (1989) e GAL VAO et at. (1991) e as percentagens
de traseiro especial foram superiores aos 44,4% obtidos por LUCHIARI FILHO et at. (1989) e aos 46,5% obtido por GAL VAO et at.
(1991). 0 fato se justifica uma vel que os animais do presente estudo foram abatidos mai$ jovens do que aqueles dos citados
trabalhos (25 meses de idade).
Os pesos do TEE e os resultados das medidas da area do olho de lombo (AOL) e da espessura de gordura externa sobre a area do olho
de lombo (EGAOL), tornados em corte transversal ao mUsculo Longissimus realizado entre a 123 e a 133costelas podem ser



Tabela 2. Medias estimadas dos pesos dos cortes do traseiro especial esquerdo (TEE) segun~o 0 peso de abate!.
Pesos de abate, kg i Pesos de abate, kg

400 440 480 Erro padrao i 400 440 480 Erro padrao
(k ) i 0

File mignon 1,58 1,70 1,83 0,02 2,92 2,89 2,91 0,03
Contrafile 6,06c 6,65b 7,258 0,07 11,228 11,298 11,518 0,10
Alcatra completa 5,66 c 6,29 b 6,788 0,07 10,468 10,678 10,768 0,09

Coxaomole 7,90c 8,51b 8,968 0,08 14,618 14,438b 14,22b 0,09
Coxaoduro 4,46c 4,72b 5,158 0,06 8,248 8,028 8,178 0,08
Patinho 4,64 c 4,97 b 5,288 0,05 8,578 8,42 ab 8,37 b 0,06

Lagarto 2,28 c 2,54 b 2,638 0,03 4,218 4,308 4,188 0,04

Musculo dotraseiro 3,47c 3,69b 3,978 0,04 6,418 6,258 6,308 0,05
Capaeabadocontrafile 1,01b 1,148 1,228 0,06 1,878 1,928 1,948 0,06
Retalhomagro(aparas) 2,76b 3,118 3,278 0,07 5,118 5,268 5,208 0,12
Retalho gordo (aparas) 4,05c 4,90b 5,388 0,10 7,51b 8,338 8,548 0,18
Ossos 9,91c 10,59b 11,118 0,11 18,338 17,988b 17,66b 0,16
Por~ao comestivel 73,638 73,458 73,568 0,23
j Media estlmada eno:t padrao, 179 bovrnos.
abc Medias seguidas de letras iguais na mesma linha, dentro das medidas em kg ou %, nio diferem (P>O,O5), pelo teste SNK.

observados na Tabela 1, enquanto que os pesos e percentagens dos cortes cameos, da carne comestivel,
de gordura podem ser observados na Tabela 2. 0 peso do TEE aumentou (P<O,O5) com 0 incremento no peso de abate.

.' .

AOL foi influenciada (P<0,05) pelos pesos de abate. As medias estimadas de 31,9; 31, ,
tratamentos I, II e III, respectivamente, demonstram que os animais possuiam uma confonna~ao adequada
(acima de 30 cm2 /100 kg de carca~a) e tambem que os animais apresentavam-se em rase de acabamento, isto e,
musculatura foi menor (P<0,05) que 0 aumento do peso de carca~a.
),3 :%: 0,17 mm para os tratamentos I, II e III, respectivamente.
percentagem do peso do traseiro (73,S:%: 0,22 %), nao foi influenciado (P>0,05) pelos pesos de abate.
percentagens de ossos foram 18,3; 18,0 e 17,7:%: 0,16 %, apresentando redu~ao (P<0,05) com 0 aumento de peso de abate.
estimadas de aparas de gordura do traseiro mostraram efeitos significativos (P<0,05) para tratamentos. 0
gordura foi pequeno, devido ao fato de que a maioria das carca~as apresentavam-se magras. A classifica~ao de
carca~as por tipo de gordura (1 a 5), segundo 0 Sistema Brasileiro de Classifica~ao e Tipificas;ao de Carca~as de
(OLIVEIRA, 2000), mostrou que 5; 69 e 26% das carca~as enquadravam-se nas categorias 1,2,3, respectivamente..

para peso de abate
significativos (P<0,05), com reduyao nag percentagens de coxao mole e patinhoe tendencia para aumento das
contrafile e alcatra completa, com 0 aumento de peso de abate.
pela redu~ao da percentagem de ossos no traseiro especial,
estimadas das percentagens de contrafile foram 11,22; 11,29 e 11,51 % 0,10 %; alcatra completa foram 10,46; 10,67 e
%; coxao mole foram 14,61; 14,43 e 14,22 % 0,09 %; patinho foram 8,57; 8,42 e 8,37% 0,06 % para os tratamentos I, II

respectivamente.
CONCLUSOES
0 aumento no peso de abate de 400 para 440 ou 480 kg provocou melhoria no rendimento de carca~a quente de 57,4 ~
58,5% e na terminayao das carcayas de 2,2 para 2,8 ou 3,3 rom de espessura de gordura extema, respectivamente. ~~,
aumento na percentagem de aparas de gordura e reduyao na percentagem de ossos do traseiro especial, mantendo ~
carne comestivel inalterada.
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