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SISTEMAS DE CRUZAMENTO 

PARA PRODUQAO DE 

NOVILHOS PRECOCES EM 

CONFINAMENTO
Pedro Franklin Barbosa

A produgao de carne bovina (P) d o 
resultado da utilizagao dos recursos 
gendticos (G) e ambientais (A) 
dispomveis e das praticas de manejo 
(M) adotadas, bem como das 
intcra9oes (G x A, G x M, A x M) entre 
os componentes causais do com- 
ponente observado (P), isto 6, P = G + 
A + (GxA + GxM + Ax M). Portanto, 
hd vdrias maneiras de se combinar os 
recursos dispomveis e as prdticas de 
manejo, o que, por sua vez, da origem 
aos diferentes sistemas de produfjao 
de carne bovina. Em geral, os sistemas 
mais eficientes sao aqueles que 
otimizam a utiliza?ao tanto dos 
recursos gendticos (ragas, linhagens, 
cruzamentos, sexo dos animais, etc.) e 
ambientais (clima, solo), quanto das 
prdticas de manejo (criagao em regime 
dc pasto, semi-confinamento, confi- 
namento, estagao de monta, etc.).

O conceito de novilho precoce foi 
estabelecido pel a Associagao 
Brasileira do Novilho Precoce (ABNP), 
com base em tres caractensticas: 1) 
peso da carcaga (mais de 200 kg, para 
novilhos e machos nao-castrados, e 
mais de 180 kg para femeas); 2) idade 
do animal (atd 2 dentes definitives, 
para novilhos e femeas, e zero dente - 
“dentigao de leite” - para machos nao- 
castrados); e 3) grau de acabamento 
da carcaga (3 a 10 milimetros de 
espessura da camada de gordura na 
altura da 12a costela). Em 1995, a 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de Sao 
Paulo instituiu o Programa de Carne 
Qualificada (Novilho Precoce), 
estabelecendo dois nfveis de incentive

financeiro (redugao de 25% e 50% do 
ICMS) aos produtores e elevando a 
exigencia quanto ao peso mmimo da 
carcaga de novilhos e machos nao- 
castrados para 225 kg; a idade de 
abate tambdm foi aumentada para 
2,5 anos (4 dentes incisivos 
permanentes) no menor nfvel de 
redugao do ICMS. Alem disso, o 
Programa de Carne Qualificada preve 
a identificagao dos animais que 
apresentem os pesos mfnimos de 
carcaga e boa conformagao em ties 
categorias: 1) Precoce Extra - 0 dente; 
2) Precoce Superior - 2 dentes; 3) 
Precoce - 4 dentes.

Os objetivos deste trabalho sao:
1) discutir alguns conceitos sobre os 
tipos bioldgicosde bovinos de corte;
2) apresentar uma sfntese dos 
resultados obtidos no Brasil sobre o 
desempenho de animais cruzados em 
regime de confinamento; e 3) discutir 
alguns aspectos da utilizagao de 
sistemas de cruzamento para 
produgao de novilhos precoces em 
regime de confinamento, particu- 
larmente quanto hs tres carac- 
teristicas em que se fundamenta a 
classificagao dos animais (peso da 
carcaga, idade de abate e grau de 
acabamento).
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TIPOS BIOLOGICOS
“Varies tipos de bovinos 

podem ser criados para a 
produgao de novilhos 

precoces.”

Varios tipos de bovinos podem ser 
criados para a produgao de novilhos 
precoces. No entanto, 6 precise 
reconhecer que as relagoes de natureza 
gendtica entre as caractensticas de 
crescimento dos animais e dos tecidos da
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Tabela 1 - Classifica^ao de algumas rasas de bovinoscarcasa determinam a existencia de apenas 
alguns tipos bioldgicos. Quanto ao tamanho 
a maturidade (idade adulta), por exemplo, os 
diferentes tipos de bovinos podem ser 
classificados em pequeno, m6dio e grande. 
Do mesmo modo, quanto ao grau de 
musculatura, os animais podem ser 
classificados em um dos tres seguintes tipos 
de musculatura: grossa, moderada e fina.

Embora exista variagao quanto ao tipo 
de musculatura entre animais de uma mesma 
raga, a combinasao desses dois crit6rios de 
classificasao permite a determinasao dos 
tipos bioldgicos dispomveis para obtensao 
de novilhos de corte (Tabela 1).

Os dois crit6rios de classificasao 
proporcionam um sistema util para a 
determinasao do tipo bioldgico. As rasas 
de tamanho grande e musculatura grossa 
tern taxas de crescimento maiores (maior 
ganho de peso por dia), mas sao mais 
tardias quanto & habilidade para acumular 
o mmimo necessdrio de gordura na carcasa. 
As rasas de tamanho pequeno e muscula
tura moderada, por outrolado, tem menores 
taxas de crescimento absolute, mas sao 
mais precoces em termos de acabamento 
da carcasa, isto 6, tern maior habilidade 
para deposisao de gordura na carcasa do 
que as de tamanho grande.

Trabalhos de pesquisa mostram que a 
correlasao gen6tica entre o peso & 
maturidade (idade adulta) e a taxa de 
maturasao (tempo que o animal leva para 
atingir o tamanho & maturidade) 6 negativa. 
Isto indica que os animais com potencial 
gen6tico para maior tamanho k maturidade 
demoram mais tempo para atingir um mesmo 
grau de maturidade, se comparados com 
animais de menor potencial gen£tico para 
tamanho h. maturidade. Essa relasao entre 
tamanho na idade adulta e grau de 
maturidade tem consequencias importantes 
no peso de abate e na composisao da 
carcasa, como ser& visto mais adiante, e 
portanto na escolha dos tipos biologicos a 
serem utilizados em sistemas de cruzamento 
para produsao de novilhos precoces.
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Ponte: Adaptado de MINISH e FOX (1982).

desenvolvimento muscular estard completo 
aos 2 anos de idade, aproximadamente, depen- 
dendo do tipo bioldgico (Tabela 1). A Figura 
1 mostra as funsoes usadas para descrever o 
crescimento dos animais. Cada funsao 6 
discutida de maneira resumida a seguir, com o 
objetivo de esclarecer alguns pontos im
portantes quanto ao peso e a idade de abate.

A curva do crescimento acumulado 
(peso por idade) 6 a mais utilizada e a 
mertos informativa sobre as diferensas 
entre os tipos bioldgicos quanto k 
maturidade e & composisao corporal. A 
curva do crescimento absoluto (ganho de 
peso/dia) jdd mais informativa. Na Figura 
1 observa-se, por exemplo, que h£ um 
ponto onde o ganho de peso/dia 6 mdximo 
e que esse ponto ocorre um pouco antes 
da puberdade dos animais. Esse ponto 
pode ser util na determinasao do peso e 
da idade de abate para a obtensao de 
maior eficiencia na utilizasao dos 
alimentos. A curva de crescimento

1
1

...a relagao entre tamanho nr 
idade adulta e grau de 

maturidade tem 
consequencias importantes 

no peso de abate...’W

ICURVAS DE 
CRESCIMENTO

relative (ganho de peso/dia/peso vivo).Os bovinos crescem em tamanho ate os 7
por outro lado, mostra que os animais saoanos de idade ou mais, mas grande parte do
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Figura 1 - Fungoes descritivas do crescimento de bovinos.
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cada vez menos eficientes a medida que 
aumenta a sua idade; dai a grande 
importancia que o fator idade de abate 
assume na produgaode novilhos precoces.

Os tres principals tecidos da carcaga 
sao os musculos, os ossos e a gordura. 
Esses tecidos sao depositados na carcaga 
com taxas de crescimento diferentes de 
acordo com o peso e a idade do animal 
(Figura 2). Observa-se que a taxa de depo- 
sigao de gordura aumenta a partir do 
ponto em que a maior parte do cres
cimento muscular tenha sido completada. 
A partir dai, a maior parte dos alimentos 
fornecidos ao animal sera convertida em 
gordura e. alem disso, grande parte dessa 
gordura nao sera depositada dentro dos 
musculos (gordura intramuscular), mas 
entre os musculos (gordura intermus
cular). debaixo do couro (gordura 
subcutanea) e ao redor dos orgaos frins, 
coragao), na cavidade pelvica e na parede 
abdominal (gordura interna).

Do ponto de vista genetico, a taxa de 
maturagao e o fator mais importante na 
regulagao da quantidade de deposigao de 
gordura ate a maturidade fisiologica do 
animal, porque ha maior variagao genetica 
nessa caractenstica do que no tamanho a 
maturidade. Portanto, a forma da curva de 
crescimento esta diretamente relacionada 
com a taxa de deposigao de gordura. A 
Figura 3 mostra quatro tipos de curvas de 
crescimento, cujas caractensticas 
principais sao resumidas na Tabela 2.

A curva do tipo II representa o padrao 
de crescimento dos animals de maturagao 
precoce e de tamanho pequeno, cnquanto 
que a curva do tipo IV e representativa 
dos animais de ganho de peso elevado 
em termos absolutos (nao confundir com 
maturagao precoce) e de tamanho grande. 
As curvas dos tipos I e III caracterizam o 
padrao de crescimento de animais de 
maturagao tardia e de tamanho pequeno 
(!) e grande (III), respectivamente.

Figura 2 - Curvas de crescimento dos principais tecidos da 
carcaga de bovinos.
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Figure 3 - Curves de crescimento de diferentes tipos biologicos de 
bovinos, em fungoo do tomonho 6 moturidode e do toxo de moturogdo.
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Tabela 2 - Caracterfsticas principals de quatro tipos de curvas 
de crescimento de bovinos

Tamanho 6 maturidadeTipo Taxa de maturagao

Tardia
Precoce
Tardia
Rapida

Pequeno
Pequeno
Grande
GrandeIV

Ponte: Adaptado de BROWN et al. (1972).

Como exemplos dos quatro tipos basicos 
de maturidade (Tabela 2), podem ser citadas 
as ragas Gir (Tipo I). Angus (Tipo II). 
Indubrasil (Tipo III), e Charoles (Tipo IV).

Os produtos de cruzamento classi- 
ficam-se como intermediarios entre os 
tipos de curvas de crescimento das 
respectivas ragas paternas. O sistema 
usado para classificagao das ragas 
(Tabela 1) leva em consideragao a maior 
parte das diferengas entre elas quanto ao 
tamanho a maturidade (tamanho da 
estrutura corporal) e a taxa de maturagao 
(grau de musculatura); outra parte das 
diferengas e devida ao sexo do animal.

Oulro fator que inlluencia a taxa de 
deposigao de gordura na carcaga e o sexo 
do animal. Em cada tipo biologico (Tabela 
I), e sob boas condigoes de alimentagao e 
manejo, as novilhas tornam-se fisio- 
logicamente maduras cerca de ires meses 
mais cedo que os novilhos. Estes, por sua 
vez, estao maduros ires meses antes dos 
machos nao-castrados. Isto indica que ha 
necessidade de se estabelecer pesos de 
abate de acordo com o tamanho da 
estrutura corporal, o grau de musculatura 
e o sexo do animal, como sera vislo a seguir.

TAMANHO DA 
ESTRUTURA CORPORAL

O peso de urn animal numa determinada 
idade e uma medida objetiva do sen 
tamanho naquela idade, mas nao diz quase 
nada sobre a sua composigao corporal 
(proporgoes de musculo, gordura e osso). 
Em anos recentes, devido a esse problema 
na avaliagao de animais, a Federagao de 
Melhoramento de Bovinos de Corte dos 
Estados Unidos resolveu recomendar a 
utilizagao do tamanho da estrutura 
corporal como uma medida auxiliar as 
caracterfsticas de crescimento (pesos por 
idade) na descrigao dos diferentes tipos 
biologicos de bovinos de corte.

A determinagao do tamanho da 
estrutura corporal e feita com base na 
altura do animal medida no posterior 
(anca). Para animais criados em boas 
condigoes de alimentagao e manejo. o 
tamanho da estrutura corporal pode ser 
determinada com base nos valores 
apreseniados na Tabela 3. Os valores sao 
preliminares porque nao se dispoe de 
dados obtidos nas nossas condigoes de

“Os produtos de cruzamento 
classificam-se como 

intermediarios entre os tipos 
de curvas de crescimento 

das respectivas ra9as 
paternas.”

Plcuaria dh Corte
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Tabela 3 - Determina^ao do tamanho da estrutura corporal em bovinos 
atrav6s da altura na anca (em centimetres), de acordo com a idade 
sexo do animal

e o

m

91-106| 
107-121 
122-133

m
12 18 21ml

Machos
104-118
119-133
134-1451

113-127
128-142
43-153

122-137
138-152
153-163g wmm

F§meas5:v>

89-104
105-119
120-131

99-113
114-128
129-140

106-120
121-135
136-146

113-127
128-142
143-153

mm

Fonte: Adaptado da BEEF IMPROVEMENT FEDERATION (1990).

prod uyao e para as ray as de bovinos 
criadas no Pais.

A composiyao corporal varia em funyao 
do peso, da idade, do sexo e do tamanho 
da estrutura corporal do animal. Como o 
novilho moderno deve produzir uma 
carcaya com mais de 225 kg, idade de abate 
de aproximadamente 24 meses c, ainda, 
apresentar ate 10 milfmetros de espessura 
na camada de gordura subcutanea, estas 
caractensticas devem ser usadas na 
determinayao do peso ideal de abate.

Os pesos nos quais os animais de 
diferentes tamanhos da estrutura corporal 
(Tabela 3) tern composiyao corporal e 
exigencias nutricionais semelhantes sao 
mostrados na Tabela 4. Para facilitar o 
entendimento, os tamanhos 1,2 e 3 foram 
agrupados em uma classe (pequeno), os 
tamanhos 4,5 e 6 em outra classe (medio) 
e os tamanhos 7, 8 e 9 numa terceira classe 
(grande). Assim, na mesma coluna de 
composiyao corporal, os animais do mesmo 
sexo tern exigencias nutricionais 
semelhantes para a mesma taxa de ganho 
de peso, embora os sens pesos variem de 
acordo com o tamanho da estrutura 
corporal. Na primeira coluna, por exemplo. 
observa-se que machos nao-castrados de 
tamanho pequeno, com peso de 230 kg, 
sao semelhantes (quanto a composiyao 
corporal e as exigencias nutricionais para 
ganho de peso) aos machos nao-castrados 
de tamanho medio e 270 kg de peso vivo. 
Os valores da Tabela 4 referem-se ao peso 
vivo obtido aposjejum de 12 horas.

Com base nos resultados dc varios 
trabalhos de pesquisa realizados nos 
pafses desenvolvidos, onde a produyao 
de carne e feita principalmente cm

PECU ARIA DE CoRTE

conPinamento e com bovinos jovens (ate 
24 meses de idade), foi possfvel 
estabelecer o peso de abate dos animais 
com a composiyao da carcaya desejada 
pelo mercado. O peso de abate, com a 
mesma espessura da camada de gordura 
na 12a costela varia de acordo com o 
tamanho da estrutura corporal, o grau de 
musculatura e o sexo do animal.

Quanto a composiyao corporal (Tabela 
4). observa-se que ha uma relayao inversa 
entre as percentagens de gordura e 
protema. A medida que os animais de urn 
mesmo tamanho da estrutura corporal 
aumentam em peso, a percentagem de 
gordura tambem aumenta, enquanto a de 
protema diminui. Por outro lado, animais 
de pesos e tamanhos diferentes, mas do 
mesmo sexo, tern a mesma composiyao 
corporal. Esses aspcctos sao importantes 
para a determinayao das tecnicas de 
manejo, do peso e da idade de abate.

PESO E IDADE DE ABATE
Os pesos aproximados de abate para a 

obtenyao de novilhos precoces, isto e, 
com acabamento dc carcaya de ate 10 mm 
de espessura de gordura na altura da 12“ 
costela, sao apresenlados na Tabela 5, de 
acordo com o tamanho da estrutura 
corporal e o sexo do animal. Os valores 
sao aproximados e referem-se aos pesos 
vivos obtidos apos jejum de 12 horas. Se 
a pesagem dos animais for feita na 
propriedade, sem jejuni previo. deve-se 
acrescentar 10% aos valores da Tabela 5.

Os pesos de abate foram estimados 
com base na porcentagem de gordura 
interna (ate 3% do peso da carcaya) c nas

“Assim, na mesma coluna de 
composi9ao corporal, os 

animais do mesmo sexo tern 
exigencias nutricionais 

semelhantes...”
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crescimento, deTabela 4 - Pesos corporals nos quais os animals em 
diferentes tamanhos da estrutura corporal, tem composi^ao corporal e 
exig&ncias nutricionais semelhantes

Composi^ao Corporal, %
21^ 242 26,5 28$
18,1 17^ 17,1 16^
Machos Nao-caslrados 
3/D 415 465 510
435 490 545 6D
SCO 565 625 660
Machos Castrados (Novilhos) 
310 393 385 425
365 410 456 933
420 473 323 575
Novilhos
245 275 310 340
290 325 366 403
335 375 423 460

Item/Tamanho
Gordura
Protefna

19,514,9 172
18^19,119^

325275230Pequeno
Mecfio
Grande

383325273
440375310

273233195Pequeno
320273225Mecfio
365315263Grande

220185155Pequeno
255220183Mecfio
290250210Grande

Fonte: Adaptado de MINISH & FOX (1982)

gorduras desmama. Na Tabela 6 sao apresentadas as 
intermuscular (inclui a idades em que machos castrados atingem

os pesos de abate mostrados na Tabela 5, 
fungao do peso a desmama e do ganho 

de peso diario pbs-dcsmama dos animais 
de tamanho pequeno, medio e grande.

Para efeito de comparagao, na Tabela 6 
sao mostrados o ganho de peso pos- 
desmama obtido em regime de pasto no 
Brasil (0,2 kg/dia/cabega) e as respectivas 
idades em que os animais devem ser 
abatidos para atingir os pesos apresen- 
tados na Tabela 5. Deve-se lembrar que os 
ganhos de peso pos-desmama sao medias 
dos ganhos dos 8 meses ate a respectiva 
idade de abate; e pouco provavel que 
medias maiores que 1,2 kg/dia sejam 
obtidas cm condigoes normals de produgao 
(pastagens de boa qualidade na fase de 
recria e dietas de alta densidade na fase de 
confinamento) e, por isso, nao foram 
incluidas na Tabela 6.

Para animais de tamanho pequeno, 
observa-se que a idade de abate podc 
variar de 14 a 51 meses, dependendo do

proporgocs desta com as 
subcutanea e 
gordura intramuscular). Para que a 
carcaga obtida seja bem classificada, 
independente do criterio utilizado, estima- 
se que o total de gordura do animal nao 
deve ultrapassar 25% do peso da carcaga. 
Considerando que o rendimento de 
carcaga de novilhos jovens (ale 24 meses 
de idade) e de 55% em media, pode-se 
observar na Tabela 5 que a maioria dos 
animais dos diferentes tipos biologicos 
tem potencial para a produgao de 
cagas que se enquadram na classificagao 
do novilhos precoces, desde que sejam 
alimentados adequadamente nas fases 
pre e pos-desmama, para atingir o peso 
de abate na idade e na composigao

em

car-

corporal descjavcis. As excegSes a esta 
conclusao sao os novilhos (machos 
castrados) e as novilhas de tamanho 
pequeno (Tabela 5).

A idade de abate depende basicamente 
de dois fatores de manejo: o peso a 
desmama e o ganho de peso apos a

- Pesos de abate (kg de peso vivo), para a obtengao de
na 12a costela.Tabela 5 

carcagas com 
de acordo com o

Iat6 10 milfmetros de gordura de cobertura
tamanho da estrutura corporal e o sexo do animal

“A idade de abate depende 
basicamente de dois fatores 

de manejo: o peso a 
desmama e o ganho de peso 

apos a desmama.”

Sexo do Animal
Novilhos Novilhas

Tamanho da Estrutura Corporal
Machos

360400440Pequeno
Medio
Grande

410450500
475525575

PecuAria de Corte
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Tabela 6 - Idade de abate (em meses) de machos castrados (novilhos), de acord 
com o peso 6 desmama (8 meses de idade) e ganho de peso ap6s a desmama

—E 
■#'

m

JX

smm
peso a desmama e do ganho de peso di&rio 
p6s-desmama. A idade de abate dos 
animais de tamanho grande, por outro lado, 
varia de 15,9 a 65,5 meses, indicando que 
para esse tipo de animal o ganho de peso 
pos-desmama nao pode ser menor que 0,6 
kg/dia, em mddia, para que seja obtido o 
peso de abate na idade estabelecida pelo 
programas dc novilhos precoces. Animais 
de tamanho medio, com baixo peso a 
desmama (menos de 160 kg) e menos de 0,4 
kg/dia de ganho p6s-desmama, tambem nao 
sao capazes de produzir carcagas 
classificadas como sendo de novilhos 
precoces. Portanto, recomenda-se que a 
taxa de ganho de peso pos-desmama nao 
seja inferior a 0,5 kg/dia, em m6dia, para 
novilhos de tamanho medio.

confinamento deve ser de 1,05 kg/dia em 
media, com os animais sendo abatidos aos 
24 meses de idade.

Na Tabela 6, pode-se notar que nao foi 
usada nenhuma taxa de ganho de peso maior 
que 1,2 kg/dia. Isto e devido ao fato de que 
ganhos de peso pos-desmama acima de 1,2 
kg/dia ocasionam, em geral, maior taxa de 
deposigao de gordura porque ha um 
limite biologico na sfntese de protema. Por 
outro lado, esse mesmo princfpio pode ser 
usado para antecipar a idade de abate de 
animais de tamanho grande; para tanto, 
basta fazer com que o ganho de peso 
ultrapasse aquele limite por um periodo 
relativamente curto de tempo.

Para facilitar o manejo, a classificagao 
e a comercializagao dos animais, tendo em 
vista a produgao de novilhos precoces, 
sugere-se a separagao dos animais em 
tres gfupos: machos, novilhos e novilhas.

Na fase de terminagao, seja ela feita em 
regime de pastagens, semi-confinamento 
ou em confinamento, deve-se classificar

A fase p6s-desmama inclui a recria, que 
geralmente 6 feita em regime de pastagens, 
com duragao variavel de 8 a 12 meses, e a 
terminagao em regime de confinamento, com 
duragao aproximada de 4 meses. Para 
animais de tamanho medio, admitindo-se 
que a desmama ocorra em abril aos 8 meses 
de idade, com 180 kg de peso vivo, e que o 
ganho de peso na recria durante 12 meses

os animais de cada sexo quanto ao tamanho 
da estrutura corporal (Tabela 3) e separa- 
los em tres grupos: pequeno, medio e 
grande. Assim, o produtor tera, no maximo, 
nove grupos de animais, cujos pesos

“Para facilitar o manejo, a 
classifica9ao e a 

comercializagao dos animais, kg/dia, entao pode-se estimar o ganho de
(abril ate margo do ano seguinte) seja de 0,4

tendo em vista a produgao peso diario em regime de confinamento aproximados de abate sao mostrados na
de novilhos precoces, necessario para a obtengao de novilhos com Tabela 5. As idades de abate de machos

sugere-se a separagao dos 450 kg de peso vivo (Tabela 5) que sejam (nao-castrados) e de novilhas podem ser
animais em tres grupos: classificados como novilhos precoces. calculadas seguindo-se o mesmo raciocmio

machos, novilhos e novilhas.” Nesse exemplo, o ganho de peso no usado para elaborar a Tabela 6.

P ecu Aria de Corte
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experimentos inclufram uma popula^ao 
controle dc animais de ra?a pura (tanto 
de Bos taurus quanto de Bos indicus), 

smtese do desempenho dos animais 
cruzados foi preparada por BARBOSA

Ha tres estrategias de utiliza^ao dos I (1995), considerando-se aquele dos
animais da ra?a pura como base e igual a 
100. As caracteristicas avaliadas foram o

UTILIZAQAO DE 
SISTEMAS DE 
CRUZAMENTO uma

recursos geneticos bovinos para 
produ?ao de carne: 1) utiliza9ao de
animais da ra?a pura melhor adaptada ao | ganho de peso em confmamento, o peso

e o rendimento de carcaga, o consume de 
a conversao alimentar e a

sistema de produgao- manejo-comercia- 
lizacao existente ou em potencial; 2) I materia 
formacao de novas ra9as, combinando espessuradacamadade gorduranaaltura 
caracteristicas desej^veis de duas ou mais da 12a costela. Detalhes quanto ao 
ra9as puras, caso a primeiraestratdgia nao procedimento adotado para calculo da 
seia capaz de atender as exigencias do media e da amplitude de vana9ao do 
sistema de produ9ao-manejo- comercia- desempenho relative podem ser obtidos 
liza9ao; e 3) utiliza9ao de cmzamentos, I em BARBOSA e DUARTE (1989) e
de forma permanente, sem a preocupa9ao I BARBOSA (1990).

Os resultados obtidos para o ganho de
confmamento sao apresentados 

na Tabela 7. Observa-se que os animais

seca

de formar novas ra9as.
As razoes para a utiliza9ao de I peso

cmzamentos sao: 1) aproveitar os efeitos
da heterose; 2) utilizar as diferen9as | cruzados de ties ra9as tiveram ganho de

peso superior aos F1 e retrocruzados (17,3 
e 23,4 pontos percentuais, respectiva-

em

geneticas existentes entre as rav'as puras;
3) aproveitar os efeitos favoraveis da 
combina9ao de diferentes caracteristicas, mente), o que sena teoncamente esperado 

cruzados, que resultam das | porque os mesmos aproveitam nfveis mats
elevados de heterose individual e de 
heterose materna (em media), das

nos animais
sao utilizadas no sistema dera9as que

cmzamentos (complementaridade); e 4) 
dar flexibilidade aos sistemas de produ9ao | diferen9as gendticas entre ra9as de Bos

taurus e Bos indicus e, ainda, da- manejo - comercializa9ao. Os diferentes , :
sistemas de cruzamento (rotacional, complementaridade das ra9as utilizadas. 
terminal erotacional-terminal)exploram I Entre os animais M, os cruzados

Europeu x Zebu e Zebu x Europeu foram, 
media, 18,55 pontos percentuais 

superiores aos cruzados Europeu x 
tipo | Europeu e Zebu x Zebu, demonstrando o 

que ja e conhecido, ou seja, a heterose e

as razoes de natureza gen6tica cm grans 
diferenciados, mas todos tern o potencial 
de tomar os sistemas de produ9ao mais

em

flexfveis, principalmente quanto
de produto requerido pelo mercado, . _
prazos relativamente curtos, quando tanto maior quanto mais distintas sao as 
comparados com as outras estratdgias dc ra9as usadas no cruzamento. 
utilizagao dos recursos gcndticos. Esta Os demais resultados (Tabela7) tamMm
vantagemtalvez seja mais importante que nao mostram nada de dif'erente quanto 
as outras e, por sua vez, implica na aquilo que seria esperado. Deve-se 
adoSao de um melhor manejo gendtico ressaltar, no entanto, que os animats 
dos recursos dispomveis para oblen?ao cruzados foram, em med,a, 21 %supenores

• ao ganho de

ao
em

aos de ru9as puras quantode novilhos precoces.
Os resultados sobre cmzamentos no

Brasil foram sumariados, em diferentes os sistemas de produ9ao de no\i 10s 
ocasioes, por BARBOSA e DUARTE precoces com animais cmzados.
(1989), BARBOSA (1990), BARBOSA e Para peso e rendimento de carca^a. os 
ALENCAR (1995) e BARBOSA (1998). resultados obtidos nesta smtese estao na u ^ heterose e tanto maior 
Mais recentemente, varies resultados Tabela 8. Observa-se, mais uma vez. para quanto majs distintas sao as 
sobre o desempenho de animais cmzados peso da carc^a a supenoridade dos ra9as usadas no
em confinamento foram relatados na animais cmzados de tres ra9as em rela9ao cruzamento.”
literatura. Para as caracteristicas mais | aos demaisgrupos geneticos (33.9 pontos

percentuais, em media), o que mostra a

peso, o que representa uma vantagem para

freqiientemente estudadas e quando os

P ECU ARIA DE CORTE
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Tabela 7 - M6dias (( erro-padrao) e amplitudes de variagao do 
desempenho relative de animais cruzados de ragas de Bos taurus ( E = 
Europeu) e de Bos indicus (Z = Zebu), para ganho de 
confinamento (Z = 100; N = numero de observances)

peso em

Gnjposgeneficos 
Animais FI

N Mk£a Amplitude
93.2- 151,2
93.2- 151,1
106.2- 151,2 
97,1-103,8

56 121.1 ±1,9
122.3 ±2,0
128.8 ±5,3
101.1 ±1,4
112.9 ±9,7 95,2-128,6
115,0 ±2,8 102^-137,7
125^ ±7,1 113,2-137,7
111,6 ±2^2 102,5-124,0
138.4 ±6,7 118,4 147^
121,0±U 93,2-151,2

ExZ 42
ZxE 7
ExE
ZxZ
Animais retroauzados 
3/4E + 1/4 Z 
%Z+1/4E 
Cruzados de 3 ragas 
Total / Media Geral

4
3
12
3
9
4
72

Tabela 8 - M6dias (±erro-padrao) e amplitudes de variasao do 
desempenho relative de animais cruzados de ragas de Bos taurus (E = 
Europeu) e de Bos indicus (Z = Zebu), para peso e rendimento de 
carcaga (N = numero de informagoes e Z = 100)

Grupos
Geneticos N
Animais FI 44
ExZ

Rendimento deCarcana :
Media Amplitude N Media Amplitude
109,1 ±1,2 96,2-130,0 3? 99,5 ±0,7 91,4-116,8

37 110,2 ±1,2 96,2-130,0 33 99,4±0,7 92,0-116,8
1 123,9 - 1 102,9
5 100,1 ±0,6 98,2-101,6 5 99,6 ±2,2 91,4-103,1
1 97^ - -

Retroauzados 9 112^±2,9 102,4-130,7 6 101,5 ±0,4 100^-103,4
3/4 E + 1/4Z 1 118,7 - - . .
%Z+1/4E 8 111,6 ±3,2 102,4-130,7 6 101,5 ±0,4 100,3-103,45
Cruzados3togas 4 144^±10,9 112,1-158,0 4 106^±2^ 97,7-109,2
Total/Media 57 112,1 ±1,7 96,2-158,0 4? 100^ ±0,6 91,4-116,8

■r,VPesodaCarcaga

ZxE 1
ExE
ZxZ

importuncia de se utilizar o cruzamento 
rotacionado-terminal para a obtengao de 
animais com maiores pesos da carcaga em 
confinamento, embora a amplitude de 
variagao tenha sido a maior de todas (45,9 
pontos percentuais). A media da 
superioridade dos animais cruzados em 
relagao aos de ragas puras foi de 12,1 ± 1 J% 
para peso da carcaga, praticamente a metade 
daquela para ganho de peso (Tabela 7).

Quanto ao rendimento de carcaga, 
caractenstica de herdabilidade modcrada

superioridade dos animais cruzados para 
rendimento de carcaga foi de apenas 0,3 ± 
0,6%, valor negligfvel quando comparado 
&queles para ganho de peso (Tabela 7) e 
peso da carcaga (Tabela 8).

Os resultados obtidos para consume 
de materia seca (kg de materia seca/kg de 
peso metabolico) e conversao alimentar 
(kg de materia seca/kg de ganho de peso) 
sao mostrados na Tabela 9. Os animais 
cruzados consumiram, em media, mais 5,8 
±2,0% de materia seca per quilograma de 
peso metabdlico (peso(),75) que os 
animais de ragas puras, com uma 
amplitude de variagao relativamente 
grande (52,2 pontos percentuais). A 
conversao alimentar, por sua vez, nao foi 
diferente daquela dos animais de ragas 
puras com base em 22 estimativas 
encontradas na literatura (Tabela 9). 
Considerando-se a m6dia para conversao 
alimentar ±99,3 ± 2,5), o consume de

a alta, nao seria esperado que os animais 
cruzados apresentassem superioridade 
significativa em relagao aqueles de ragas 
puras (Nelore principalmente). Embora nao 
haja superioridade dos animais cruzados

“Quanto ao rendimento de 
carcaga, caractenstica de 
herdabilidade moderada a

■■"i

alta, nao seria esperado que na media geral de 49 estimativas (Tabela
8), os cruzados de ti es ragas apresentaram 

apresentassem superioridade rendimentos de carcaga de, em media, 5,7
pontos percentuais maiores que os FI e 
retrocruzados. Entretanto, a media da

os animais cruzados

significativa em relate 
aqueles de ra9as puras...”

Pecuaria de Corte
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Tabela 9 - M6dias (±erro-padrao) e amplitudes de variagao do
desempenho relative de animais cruzados de ragas de Bos taurus (E = 
Europeu) e de Bos indicus (Z = Zebu), para consumo de mat6ria seca e 
conversao alimentar (N = numero de informa^oes e Z = 100)

ConversaoAlimentar 
N Media
D 98,2 ±2,6
15 96,1 ±2,6
5 104,6 ±6,7

Consumo de Materia SecaGrupos
Geneticos N Media
Animais FI 29 105,9 ±2,1

23 105,2 ±2,0
7 111,7 ±6,0

Amplitude
80.1- 130,7
80.1- 119,6 
94,0-130,7

Amplitude
88.8- 141,0
94.8- 130,0 
95,5-141,0

ExZ
ZxE
ExE

88,8- 97,6 
102,7-105,3

93,2 ±4,4 
104,0 ±1,3

ZxZ 2
110,3 ±2,6 107,7-112,82Retrocruzados 2 

3/4E + 1/4 Z - 
3/4Z+l/4E 2 104,0± 1,3
Cruzados de 
3 rasas
Told/Media Gerd 31 105,8 ±2,0

102,7-105,3 2 110,3 ±2,6 107,7-112,8

22 99,3 ±2,5 80,1-130,788,8-141,0

variagao nas medias do desempenho 
relative dos animais quanto a espessura 
da camada de gordura, variando desde 
63,5 ± 4,7% (animais cruzados filhos de 
touros de novas ra^as com ragas 
zebumas) ate 130,2 ± 8,4% (animais 
cruzados de ties ra?as), o que eqiiivale a 
amplitude de 2,58 a 5,30 milfmetros (Nelore 
= 4,07 mm aos 26 meses de idade, para 
animais terminados cm confinamento).

A maioria dos grupos gen6ticos de 
animais cruzados apresenta espessura de 
gordura muito proxima ou inferior ao limite 
mfnimo de 3 milfmetros, recomendado 
pela Associaijao Brasileira do Novilho 
Precoce (ABNP, 1992). As exce^ocs a esta

materia seca dos animais cruzados, 
ajustado para a diferen^a cm conversao 
alimentar, foi urn pouco maior (6,55%). Isto 
reduz as vantagens dos animais cruzados 
quanto aos ganhos de peso e pesos da 
carcaga, ressaltando-se as excegoes 
encontradas para os animais 3/4 Zebu + 
1/4 Europeu ±110,3 ± 2,6) e os cruzados 
Zebu x Europeu ±104,6 ± 6,7), que 
apresentaram melhores taxas de conversao 
alimentar que aqueles de ragas puras e os 
FI Europeu xZebu ±96,1 ± 2,6).

Os resultados obtidos nesta sfntese 
para a medida do grau de acabamento 
(terminagao) da carcaga sao mostrados na 
Tabela 10. Observa-se que ha grande

variagao doTabela 10 - M6dias (±erro-padrao) e amplitudes de 
desempenho relative de animais cruzados de ragas de Bos taurus (E) e 
de Bos indicus (Z), para espessura da camada de gordura (Z = 100; 
N = numero de informagoes)

Espessura da camada de gordura
Amplitude

Grupos geneticos
Media•N

38-167
38-167
46-167
38-127

77,8 ±4,9 
82,4 ±5,8 
112,6± 19,4
75,2±4,5

35Animais FI 
ExZ
- Ragas br'rtanicas
- Ragas continentals 
ZxE
ExE
ZxZ
Retrocruzados
3/4E + 1/4 Z 
3/4Z + 1/4 E 
Cruzados 3 ragas 
Novas ragas
- com ragas zebulnas
- com ragas europeias 
Total / Media geral

2S
5
21

1C9,71
38-8458,8 ±5,58

74-79 
74- 79

76,9 ±2,6 
76,9 ±2,6

2
“A maioria dos grupos 
geneticos de animais 
cruzados apresenta 

espessura de gordura muito 
proxima ou inferior ao limite 
minimo de 3 milimetros...”

* >.~.i.»

2

114-143
34-145
34-92
114-145
34-167

130.2 ±8,4
73.7 ±6,9 
63,5 ±4,7
124.7 ±9,9
79.2 ±3,9

3
18
15
3
58

__
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Tabela 1 1 - M6dias de acordo com o grupo gen6tico, para animals 
terminados em confinamento (N numero de informa^oes)

Grupos 
Geneticos 
Ragas britanicas 
Rapas continentais 
Ragaszebufnas 
Cruzamentos:
- Ragas britanicas x Zebu
- Ra^as continentais x Zebu
- Ra$as britanicas x britanicas
- Ragas ontinentais x britanicas 
Total

Medias 
Peso, arrobasN Idade, meses Espessura, mm

6 18,9 17,9 12,3
9 15,4 27,2 3,1
37 17,0 22,4 4^

32 17,4 19,0 8/)
68 17^ 23,4 3,0
9 19,6 15,1 12,9
13 203 15,1 9,7
174 173 253 53

conclusao sao os animais FI filhos de 
rasas britanicas (Angus e Hereford), os 
cruzados de 3 rasas (130,2 ± 8,4%) filhos 
de touros Nelore com vacas 1/2 Hereford 
e os produtos resultantes de cruzamentos 
entre touros Santa Gertrudis e vacas 
Hereford (124,7 ± 9,9%).

Considerando que a maior parte dos 
animais cruzados resulta do uso de touros 
de rasas de Bos taurus, de tamanhos medio 
e grande (Tabela 1), em cruzamento com 
vacas Nelore, os resultados obtidos nao 
sao muito diferentes do que seria csperado 
com base nas expectativas teoricas 
apresentadas na Tabela 2 e na Figura 3.

As rasas de tamanho grande sao tardias 
quanto a tax a de deposisao de gordura na 
carcasa (Figura 3) e, por isso, os animais 
cruzados filhos de touros de rasas de tamanho 
grande (Tabela 1) devem ser abatidos com 
pesos mais elevados, sejam eles machos, 
novilhos ou novilhas (Tabela 5). A idade de 
abate depende do peso a desmama e do

ganho de peso pos-desmama (Tabela 6).
As medias do peso de abate, da idade de 

abate e da espessura da camada de gordura, 
para animais terminados em confinamento, 
sao mostradas na Tabela 11. Observa-se que 
os animais resultantes de cruzamento com 
rasas continentais, apesar de abatidos com 
17,2 arrobas aos 23,4 meses de idade, 
apresentaram grau de acabamento da carcasa 
escasso (3,0 mm de gordura), o que implica 
na produyao de poucos animais que podem 
ser classificados como novilhos precoces. 
Os animais de rayas continentais foram 
abatidos com 27,2 meses e 15,4 arrobas, em 
media; o grau de acabamento da carcaya 
tambem foi escasso.

O resultado mais surpreendente refere- 
se ao grau de acabamento dos animais de 
rayas zebumas (principalmente Nelore), 
com 4.8 mm de gordura aos 22,4 meses de 
idade e peso de carcaya de 17 arrobas. 
Adniitindo-se urn desvio-padrao de 0,6 
mm, espera-se que mais de 95% dos

Tabela 12 -
no peso da carcaya (bl) e na idade de abate (b2), de acordo 
grupo gen6tico, para animais terminados em confinamento (N = numero 
de informayoes; R2 = coeficiente de determinayao)

Grupos Geneticos

Coeficientes parciais de regressdo da espessura de gordura
com o

N Coeficientes
bl ,mm/arroba 
0,91 ±0,07** 
0,40 ±0,16“ 
0,48 ±0,08**

b2, mm/mes 
-0,27 ±0,07* 
-0,11 ±0,09 
-0,15 ±0,06*

R2,%
Rayas britanicas 
Rayas continentais 
Rayas zebufnas 
Cruzamentos:
- Rayas britanicas x Zebu

6 98,7
9 78,1
37 88,0

32 0,83 ±0,06” -0,33 ±0,05** 93,9
“O resultado mais 

surpreendente refere-se ao 
grau de acabamento dos 

animais de ra9as zebuinas ...”

- Rayas continentais x Zebu
- Rayas britanicas britanicas
- Rayas continentais x britanicas 
Total

68 0,16 ±0,03“ 
1,06 ±0,45* 
-0,50±0,32 
0,67±0,04**

0,01 ±0,02 
-0,52 ±0,58 
1,34 ±0,44'* 
-0,29±0,03‘*

863
9 98,4
13 993
174 83,4

*P < 0,05;** P< 0,01.
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excegao a essa condusao sa __
cru/.ados do tres rag as ("three-cross'-j 
que apresentaram pequena vantagem (6.2 
± 2.8%) cm relagao ao Zebu.

Os animais cruzados tern maior 
consumode materia seca(5.8 ± 2.0%). mas 
nao difercm do Zebu quanto a elicicncia 
de com ersao alimentar: a excegao. nesse 
caso. sao t)s animais 3/4 Zebu que 
apresentaram melhoreficiencia deconver- 
sao que os demais grupos geneticos.

Os animais resultantes de cruzamento 
com ragas continentais apresentaram 
menor grau de acabamento da carcaga 
(73.2 ± 4.5%-1 do que os cruzados de ragas 
britanicas (1 12.6 ± 19,4% ) e Zebu (100% 
= 4,8 ± 0.35 mm de gordura na altura da 
12Jcostela).

Ha necessidade de informagoes 
adicionais sobre o assunlo. particular- 
menie com relagao aos animais FI Zebu x 
Eurtipeu. retrocruzados 3/4 Europeu x 
Zebu, retrocruzados 3/4 Zebu x Europeu 
c cruzados de 3 on mais ragas.

animais sejam classificados como novilhos 
precoces; se. por outro lado. a \ari;igao 
for maior (desvio-padrao de I mm, por 
excmplo), a porcentagem de classificagao 
dos animais como novilhos precoces 
diminui consideravelmente e pode 
comprometer o resultado economico do 
sistema dc produgao de no\ ilhos precoces.

Os coeficientes parciais dc regressao eki 
espessura dc gordura. no peso da carcaga e 
na idade do animal, e os coeficientes de 
determinagao sao mostrados na Tabela 12. 
A analise de regressao foi realizada com o 
objetivo de veribcar se os coeficientes 
ptirciais para pesoe idade \ ariavam de acordo 
com os grupos geneticos. O |x-so da carcaga 
foi expresso cm arrobas para facilitar a 
inteipretagao dos resuhados.

Os animais de ragas britanicas (Angus. 
Hereford e Shorthorn) e os cruzados filhos de 
touros dessas ragas, depositam gordura na 
carcaga nas taxas de 0.91 e (),N3 mm jx >r ;ut( >ba 
de aumento no peso da carcaga, 
respectivamente, enquanto que. para os 
animtiisde ragas continentais. leileirasetaunnas 
adaptadas (Charoles. Chianina. Marehigiana, 
HoUindes. Pardo-Sufgo. Limousin, Gelbvich. 
Caracu, etc.) e os sens pixxlutos de ciuzamenu>. 
as taxas de de|x>sigao de gordura t'oram muilo 
menoies (0,40 c 0,16 mm jror an )bade aumento 
no peso da carcaga. respectivamenle). Para as 
ragas zebinnas (praticamente so Nelore), a taxa 
de de|x>sica( > de g< )ic lura f >i i nlen netli/uia ((),4S 
mm [wr auibadcaumento no jx'sodaetuettga).

Os pesos de abate sugeridos neste 
trabalho (Tabela 5). ciuamlo comparados 
com as medias de peso d;i ctircaga que 
tern sido obtidas nos ex peri memos 
sumariados na Tabela I 1. indicam que o 
grau de acabamento de animais cruzados 
filhos dc touros de ragas de tamanhos 
medio e grande esta abaixo do esperado 
porque os animais foram abalidos com 
peso inferior (475 kg de peso vivo, cm 
media) ao recomcndado para novilhos 
(525 kg)e machos nao-castrados (575 kg).
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RECOMENDAQOES
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CONCLUSOES
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