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EFEITO DA DESMAMA ANTECIPADA E SUPLEMENTA(^AO ALIMENTAR 

NO DESEMPENHO REPRODUTIVO DE VACAS E NOVILHAS CRIADAS 

EM PASTAGENS NATIVAS NO PANTANAL i

JO AO BATISTA CATTO2 e EURIPEDES AFONSO3

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da desmama antecipada na taxa 

de natalidade de vacas multi'paras c primiparas, e o uso da suplementafao no 

desenvolvimento e idade ao primeiro parto de novilhas nuliparas, em pastagem nativa. 

O trabalho foi realizado na sub-regiao da Nhecolandia, MS, entre agosto/1997 e 

junho/2000. Na primeira fase (agosto/1997 a outubro/1998), avaliou-se o efeito da 

desmama antecipada na taxa de natalidade de vacas multiparas e primiparas. Dois 

grupos homogeneos de matrizes tiveram: (A) bezerros desmamados com cinco meses de 

idade e suplementados com ra9ao liquida e (B) bezerros desmamados com oito meses 

de idade. A desmama antecipada resultou em taxa de natalidade superior ( P< 0,001) 

para o grupo A (81,5%) do que para o grupo B (13,1%). Na segunda fase 

(outubro/1998 a junho/2000), avaliou-se o efeito da suplementaqao no ganho de peso e 

idade a primeira cria das novilhas oriundas dos grupos A e B. Independente do grupo de 

origem (A on B), as novilhas em recria apresentaram um ganho de peso medio diario 

de 0,290 g durante o periodo de suplementaqao, alcan^ando peso vivo de 270 kg 

segunda estaqao chuvosa. Esse fato resultou em uma antecipafao ao crescimento normal 

de, aproximadamente, um ano, embora com pouco efeito no indice de prenhez. 

Resultados indicam que a baixa taxa de natalidade na regiao do Pantanal deve-se a 

restriqao alimentar das vacas durante o periodo de lactaqao.
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EFFECT OF ANTECIPATED WEANING AND OF SUPPLEMENTARY 

FEEDING ON REPRODUTIVE PERFORMANCE OF COWS AND HAIFERS 

RAISED ON NATIVE GRASSLANDS IN THE BRAZILIAN PANT ANAL

WETLAND

ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the effect of early weaning on 

calving rate of cows and heifers and the use of supplement on development and age at 

first calving at replacement heifers grazing native pasture, 

conducted at the subregion of Nhecolandia, starting from 08.97 and ending at 06.2000. 

The effect of early weaning on pregnancy rate at cows and heifers was evaluated at 

the first experimental period (08.97 to 10.98). Two homogeneous groups of cows had: 

(A) calves weaned at five months of age, and supplemented with liquid ration and (B) 

calves weaned at 8 months of age. Early weaning increased (P<0,001) calving rate for 

group A cows (81,5%) compared to group B cows (13,1%). For the second period 

(10.98 to 06.2000) it was evaluated the effect of supplementation on weight gain and 

age calving of heifers bom from groups A and B cows and heifers. Apart from birth of 

group A or B cows, average gain of heifers during supplementation was 0,290 g per 

day, attained on average liveweight of 270 kg at the second rainy season. This fact 

means antecipation target weight for mating of about one year, although with no effect 

on pregnancy rate. Results from this experiment indicate that the main cause of low 

calving rates at the Pantanal region is due to the restriction of feed after calving.

The experiment was
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INTRODUCAO

Dois principais fatores sao responsaveis pela baixa produtividade do rebanho 

bovino de corte, criado em pastagem nativa do Pantanal: natalidade de 55% e idade ao 

primeiro parto entre tres anos e meio c quatro anos. Diversos estudos tern demonstrado 

situafao. Cadavid Garcia (1981, 1986) e Brasil (1978) encontraram indices de 

natalidade entre 50% e 58% e Almeida et al. (1996) de apenas 44%. Pott et al. (1987), 

sub-regiao dos Paiaguas, MS, encontraram peso entre 267 kg a 292 kg e idade entre 

37 e 38 meses a primeira concept e, Tullio (1986), na sub-regiao da Nhecolandia, 

MS, verificou peso entre 304 kg e 310 kg e idade entre 43 a 45 anos ao primeiro parto.

fatores que podem contribuir para esse baixo desempenho 

reprodutivo, a restr^ao alimentar tern sido apontada como a causa principal. Isto porque 

na regiao do Pantanal, alem do efeito sazonal sobre a qualidade das pastagens, existe 

tambem o risco das mesmas serem encobertas, total ou parcialmente, pelas aguas, no 

periodo chuvoso (Pott et al, 1989; Almeida et al, 1996).

A restri9ao alimentar de vacas em lactafao provoca o anestro nutricional, em 

virtude da crescente demanda por nutrientes que ocorre nesse periodo. Portanto, um 

numero elevado de matrizes somente devera ciclar apos a desmama, o que significa 

aumentar o intervalo entre partos e, consequentemente, baixar o indice de natalidade. 

Tullio et al. (1980), na sub-regiao da Nhecolandia, comparando o intervalo entre partos 

de vacas com bezerros desmamados aos quatro, seis e oito meses, em regime de monta 

o ano lodo, verificaram que a desmama antecipada reduziu o intervalo entre parto. Tal 

fato tambem foi observado por Almeida et al. (1994), em estudo realizado, na sub- 

regiao do Paiaguas, desmamando bezerros aos seis, oito e dez meses. Entretanto, a 

desmama antecipada pode comprometer o desenvolvimento do bezerro. Tullio e Brum 

(1980) e Tullio e Almeida (1986) observaram que bezerros desmamados aos quatro 

meses tiveram alta taxa de mortalidade e crescimento prejudicado, pesando em media 

109 kg aos doze meses. Esse fato pode inviabilizar tal pratica de manejo, a nao ser que 

algum tipo de suplemento seja fornecido aos bezerros desmamados precocemente. 

Estudos nesse sentido nao foram encontrados para a regiao do Pantanal.

essa

na

Entre os diversos
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O efeito da restriijao alimentar e caracteristicas das pastagens nativas do 

Pantanal prejudicam tambem o desenvolvimento das novilhas pos-desmama, resultando 

em idade a primeira cria em torno dos quatro anos. Tullio e Almeida (1986), na sub- 

regiao da Nhecolandia, em pastagens nativas, observaram peso aos 36 meses de 274 kg, 

281 kg e 297 kg para novilhas desmamadas aos quatro, seis e oito meses, 

respectivamente. Tullio (1986), acompanhando essas mesmas novilhas, verificou o 

primeiro parto aos 44 meses e peso em torno de 305 kg. Na sub-regiao dos Paiaguas, 

Brum et al. (1986) observaram o primeiro parto aos 47,4 meses de idade e peso de 314

kg-
Sao dois os objetivos deste estudo: avaliar o efeito da desmama antecipada na 

taxa de natalidade de vacas multiparas e primiparas, com on sem suplemetaqao dos 

bezerros e avaliar o efeito da suplementaqao de novilhas pos-desmama na idade do 

primeiro cio fertil.

MATERIAL E METODOS

O ensaio foi conduzido na Fazenda Nhumirim, da Embrapa Pantanal, sub-regiao 

da Nhecolandia (Lat. 19o04,S, Long. 56°36’W, Alt. 98 m.), Mato Grosso do Sul. 0 

clima da regiao e tropical sub-umido com precipitaqao media anual em torno 1.100 mm 

e temperatura media anual de 25 °C. Nos meses de outubro a marqo ocorrem as 

temperaturas mais elevadas e 74% da precipitafao.

Ease 1. Desmama antecipada - agosto/1997 a outubro/1998

Em agosto de 1997, 34 novilhas primiparas e 45 vacas de segunda ou mais crias 

com prenhez avai^ada (observa9ao visual) foram separadas em invernada de pastagem 

nativa de 270 ha - 3,4 ha/cab. Esses animais pariram entre 26 de agosto e 21 de outubro 

de 1997. No dia 1° de dezembro, quatro touros foram colocados com as matrizes 

(relaqao de um touro para vinte vacas).

Em 15 de dezembro de 1997, uma invernada de 180 ha foi vedada para, 

futuramente, alojar os bezerros que seriam depois submetidos a desmama antecipada.
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Em 19 de fevereiro de 1998, todos os bezerros foram pesados e divididos. 

aleatoriamente, em dois grupos considerando idade, peso, sexo e categoria da mae (vaca 

primipara ou multipara). Assim, o grupo A foi const!tuldo por 40 bezerros com peso 

medio de 103,8 (65 a 120) kg, sendo dezenove machos e 21 femeas, com idade media 

de 4,9 (4 a 5,8) meses, oriundos de dezoito vacas primiparas e de 22 multiparas. O 

grupo B foi composto de 39 animais com peso medio de 103,6 (75 a 120) kg, sendo 

dezesseis machos e 23 femeas, com idade media de 4,8 (4,3 a 6,4) meses, oriundos de 

dezesseis vacas primiparas e de 23 multi'paras.
Os bezerros do grupo A foram desmamados em 5 de mar^o de 1998, com idade 

media de 5,4 (amplitude de 4,5-6,3) meses. Para adapta9ao ao suplemento entre 19 de 

fevereiro de 1998 e 5 de margo de 1998 (dia da desmama), os bezerros foram colocados 

com as maes em uma invemada de 10 ha de Brachiaria humidicola, recebendo a ra^ao 

num sistema de “creep-feeding”. Apos a desmama, esses bezerros permaneceram urn 

dia no curral, sendo entao colocados na invemada previamente vedada. As vacas e 

touros retomaram para uma invemada de pastagem nativa de 345 ha - 4,3 cab./ha.
O suplemento liquido utilizado (15% PB, 38% NOT, e com minerals e 

vitaminas) foi fomecido “ad libitum”, em cochos de plastico e cobertos no periodo de 

10 de fevereiro a 20 de outubro de 1998. Em separado, foi tambem fornecida "ad 

libitum" a mistura mineral. O consume de ambos foi mensurado a intervales irregulares, 
durante todo o periodo do ensaio.

Os bezerros do grupo B foram desmamados em 25 de maio de 1998, com idade 

media de oito (amplitude de 7,3-9) meses e colocados em pastagem anexa ao grupo A 

(previamente subdividida). Os bezerros de ambos os grupos foram everminados com 

levamisole na desmama e em julho. Cada lote foi pesado em 19 de fevereiro, na 

desmama de cada grupo, 8 de abril, 25 dejunho, 12 de agosto e 20 de outubro de 1998. 

As matrizes de ambos os lotes foram pesadas em 19 de fevereiro, 06 de abril, 25 de 

maio e 26 de agosto de 1998. A esta^ao de monta foi estendida ate 30 de maio de 1998 

e as matrizes foram acompanhadas ate o parto.
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Fasc 2. Suplcmcnta(;ao dc novilhas pos-desmama - outubro/1998 a junho/2000

Na segunda fase, 42 novilhas oriundas dos grupos A (21) e B (21) e mantidas 

invemada, foram suplementadas continuamente com a mesma rafao Hquida e 

entouradas entre dezembro/1999 e mar9o/2000. Foram pesadas em intervalos irregulares 

de urn a dois meses e palpadas para diagnostico de prenhes em jimho/2000. O consumo 

da ragao liquida foi mensurado durante o periodo.

A precipitagao durante todo o periodo experimental foi obtida de uma estagao 

agrometeorologica distante 1.500 metros da area experimental. O efeito da desmama 

antecipada sobre o ganho de peso das matrizes, no periodo compreendido entre o 

desmame e o termino da estagao de monta, foi analisado usando-se o seguinte modelo 

matematico: Yijk = M + Tj + CATj + T*CATjj + Eyk, onde: T = efeito de tratamento; 

CAT = efeito de categoria (vaca ou novilha) e E = erro. 0 modelo foi utilizado, 

inicialmente, para comparar o ganho de peso entre vacas e novilhas dentro dos grupos 

A e B e, posteriormente, para comparar o ganho de peso entre as matrizes dos grupos A 

e B. A analise da taxa de natalidade foi avaliada por um segundo modelo: Yjjki = M + 

Tj - CATj + T*CATjj + bGPk ~ Eiju , onde: T = efeito de tratamento; CAT = efeito de 

categoria ( vaca e novilha); b = coeficiente de regressao. A diferenga no ganho de peso 

entre os lotes de bezerros suplementados (A) e nao suplementados (B), durante todo o 

periodo experimental, foi testada pelo seguinte modelo: Yjjki = M + Tj + Sj + T*Sjj + 

bIBk ~ Ejjki , onde: T = efeito de tratamento; S = efeito de sexo e b = coeficiente de 

regressao da covariavel idade do bezerro. O modelo foi utilizado, inicialmente, para 

comparar o ganho de peso de machos e femeas dentro de cada grupo e, posteriormente, 

entre os grupos independente de sexo. Todas as analises foram realizadas, utilizando o 

procedimento OEM. do SAS (1990).

na mesma
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RESULTADOS E DISCUSSAO

O ganho medio de peso das vacas primiparas e multiparas entre 19 de fevereiro a 

25 de maio de 1998, final da esta^ao de monta, dentro do grupo submetido ou nao a 

desmama antecipada, nao foi significativamente diferente (P>(),58). Entretanto, houve 

grande diferenya (P<0,0001) no ganho de peso medio das vacas, cjuando os grupos 

foram comparados (Tabela 1). 0 ganho medio de peso das matrizes do grupo com 

desmama antecipada foi de, aproximadamente, 450 g/animal/dia, bastante superior as 

160 g/animal/dia do grupo com desmama normal. Essa diferen^a em ganho de peso vai, 
necessariamente, resultar em matrizes de melhor escore corporal no grupo A em rela^ao 

ao grupo B. Como o escore corporal esta diretamente associado com a reprodu^ao 

(Valle et al., 1998) era de se esperar que a taxa de natalidade do grupo A, submetido a 

desmama antecipada, fosse superior (P<0,0001) ao do grupo B (Tabela 1).

uma

TABELA 1. Peso medio, ganho de peso medio e taxa de natalidade de vacas aneloradas 

primiparas e multiparas, em pastagens nativas, com bezerros desmamados 

em diferentes idades, no Pantan al, MS.
Ganho de Natalidade'Peso finalPeso inicial

peso
i (%)(Kg)(19.2.98) (25.5.98)Grupo N

43,la 81,5334.2

298.9
345.9
320.2 

305,4

291,1
283,5

40A
13,lb15,4bB 39
80,9C41,lc304,3VA 22

46,1° 82,3C274,1NA 18
18.1(i13,9d291,5VB 23

18,7d 6.2d290NB 16 271,3
1 A: bezerros desmamados em 5.3.1998; 13- bezerros desmamados em 25.5.1998; VA: vacas muldparas

do grupo A; NA: vacas primiparas do grupo A; VB: vacas muldparas do grupo B; NB: vacas 
primiparas do grupo B.

J Analise eslatisdca efctuada entre os grupos A e B, VA e NA e entre VB c NB.



8

De fato, no tratamento A, 47% das vacas multiparas e 7% das primiparas 

ficaram prenhes na primeira semana pos-desmama, mostrando que a intemip9ao da 

lactagao teve efeito imediato na concepgao das vacas multiparas, mas nao tanto para as 

primiparas. Entretanto, enquanto a concepgao das vacas multiparas restantes distribuiu- 
se uniformemente ate 30 de maio, final da estagao de monta, a concepgao das 

primiparas restantes concentrou-se (71%) entre a segunda e sexta semanas pos- 
desmama. Vale ressaltar que nao houve interagao (P>0,48) entre tratamento e categoria 

de vaca.
Esses resultados dao suporte as informagoes levantadas por Tullio et al. (1980) e 

Almeida et al. (1994), mostrando ser a restrigao alimentar, principalmente durante a 

lactagao, a principal causa da baixa taxa de natalidade de vacas de cria, em pastagens 

nativas, no Pantanal, apesar da conhecida baixa produgao de leite de vacas aneloradas 

(Thiago et al., 2000). Essa situagao, aparentemente, e pior para femeas primiparas, 
porque, alem da demanda nutricional para manutengao e lactagao, apresenta ainda 

demanda para o crescimento.
E importante salientar que o aumento expressive, na taxa de natalidade, obtido 

neste trabalho, com a desmama antecipada esteja relacionado tambem com a 

homogeneidade das matrizes quanto ao ciclo reprodutivo. Ressalta-se que elas foram 

selecionadas visualmente em estado avangado de prenhez resultando em parigao num 

intervalo de apenas 53 dias. Em gmpos de matrizes em estadios reprodutivos mais 

distanciados, o que seria normal na regiao, os resultados, certamente, seriam menos 

expressivos. Isso signifka que, na pratica, a desmama antecipada, para funcionar bem, 
teria de ser feita em sistemas que utilizam estagao de monta e com matrizes parindo no 

cedo (agosto-setembro). Para as paridas no tarde (outubro-dezembro) o desmame 

antecipado teria de ser feito com idade entre dois a tres meses, para que as matrizes 

pudessem ter tempo suficiente para ciclar ainda durante a estagao de monta. Entretanto, 
bezerros desmamados muito cedo vao exigir um manejo alimentar praticamente 

impossivel de ser realizado nas condigoes peculiares do Pantanal. Para os sistemas que 

nao utilizam estagao de monta e, consequentemente, com ampla distribuigao de 

nascimentos durante o ano, as vantagens dessa pratica seriam bastante diluidas no 

rebanho, tornando-a ainda menos atrativa.
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A Tabela 2 mostra os resultados relatives ao desempenho dos bezerros com on 

suplemento pos-desmama. O sexo dos bezerros nao contribuiu para diferenpas 

(P>0,90) no desenvolvimento dentro de tratamentos durante o primeiro periodo 

experimental (machos e femeas nos grupos A e B, 26,3 kg e 28,1 kg, e 34,3 kg e 32,6 

kg, respectivamente). Embora no final do periodo, visualmente, os grupos A e B fossem 

homogeneos, o ganho medio de peso no gmpo B (33,2 kg) foi superior ao gmpo A (27,6 

kg) (P<0,009). Nao houve efeito da interagao tratamento-sexo ( P>0,33) e da idade do 

bezerro (P>0,97).

sem

TABELA 2. Peso medio e ganho medio de peso de bezerros, desmamados em 

diferentes idades, em pastagens nativas, no Pantanal, MS.
Ganho de peso (kg)~PesoGrupo1 N

25.5 20.10.1998 19.2 a 20.10.199819.2.1998 5.3
27,6a131,4

140,6 136,8
40 103,8 117,3
39 103,6

106,6 119,8
101,9 115

A
33,2bB
26,3C132,9MA 19 

FA 21 
MB 16 108,3
FB 23 100,3

28,lc130
34,3d148,4

135,2
142,6
132,9 32,6d

A: bezerros desmamados em 5.3.1998; B: bezerros desmamados em 25.5.1998; MA: machos do grupo 
A; FA: femeas do gmpo A; MB: machos do grupo B; FB: femeas do gmpo B.

2 Analise estatistica efetuada entre os grupos A e B, MA e FA e entre MB e FB.

Durante os 229 dias de suplementagao, 5 de margo a 20 de outubro de 1998, os 

bezerros do grupo A consumiram em media 16,2 litros da ra^ao (eqiiivalentes a 20 kg 

por animal). Entre 5 de manpo e 6 de maio, final da esta^ao chuvosa, o consume medio 

foi de 62 g/animal/dia, aproximadamente 0,06% do peso vivo. Durante a estagao seca (6 

de maio a 9 de setembro), o consume foi de 90 g/animal/dia, aproximadamente 0,08% 

do peso vivo, e no inicio da estagao chuvosa (9 de setembro a 20 de outubro), 
aumentou para 190 g/animal/dia - 0,14% do peso vivo. O consume da mistura mineral 
no periodo foi de 16,3 g/animal/dia).

Diversos trabalhos realizados nas sub-regioes da Nhecolandia e dos Paiaguas, 
envolvendo o estudo de anti-helminticos (Catto e Furlong, 1982; Catto et ah, 1995), de 

mistura mineral (Pott et ah, 1988), da idade a primeira cria (Pott et ah, 1987) ou da 

desmama antecipada (Brum et ah, 1986), tern mostrado, sistematicamente, a perda de
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peso de bezerros machos ou femeas, criados em pastagens nativas, durante a esta^ao 

Nos quase quatro meses da esta^ao seca, 25 dejunho a 20 de outubro, os bezerros 

do lote B (Tabela 2) perderam em media 3,4 kg, enquanto os animais suplementados do 

grupo A ganharam em media 15,9 kg. Portanto, o uso da suplementa^ao, mesmo com 

baixo consume, permitiu uma melhor utiliza^ao da pastagem nativa e urn consequente 

ganho de peso durante a esta?ao seca. A precipita9ao durante o periodo da esta^ao de 

monta (dezembro/1997 a maio/1998) e na esta^ao seca pos-desmame (maio a 

setembro/1998) foi de 869 mm e 196 mm contra uma media nos ultimos 20 anos de 

879 mm e 173 mm, respectivamente.
A FIG. 1 mostra o desenvolvimento (kg de peso vivo) das novilhas entre 20 de 

outubro de 1998 a junho de 2000. Como nao houve diferengas no ganho de peso entre 

as novilhas dos grupos A e B, estas foram agmpadas em urn so. O ganho medio de peso 

das novilhas na primeira esta^ao chuvosa foi de 52 kg (20 de outubro de 1998 a 28 de 

abril de 1999), de 16 kg na estafao seca (28 de abril a 29 de setembro) e de 71 kg na 

esta^ao chuvosa subseqiiente (29 de setembro de 1999 a 28 de mar9o de 2000). As 

novilhas atingiram o peso medio de 270 kg durante a esta9ao de monta (dezembro/1999 

a mar9o/2000), mas somente dez (25%) de 40 palpadas estavam prenhes em junho de 

2000. O consume da ra9ao liquida foi de 113 g/cab./dia, 172 g/cab./dia e 221 g/cab./dia, 
aproximadamente 0,07%, 0,09% e 0,088% do peso vivo, nas tres esta9oes, 
respectivamente.

seca.



•X

11

300 n

250

200 -
oi

5 150>
s
D. 100

50

0

^ ^ ^ ^ ^ ^

0>

FIG 1. Desenvolvimento de novilhas entre 13 a 33 meses de idade em pastagens 

nativas, na sub-regiao da Nhecolandia, Pantanal, MS.

Embora nao houvesse grupo controle para comparar o efeito da suplementagao 

no ganho de peso das novilhas, diversos trabalhos realizados no Pantanal tern mostrado 

que o peso de 270 kg em novilhas recriadas em pastagens nativas ocorre em tomo dos 

tres anos de idade. Pott et al. (1987), na sub-regiao dos Paiaguas, estudando o efeito da 

suplementa^ao mineral em 90 novilhas, observaram peso a concep9ao de 267 kg, 290 

kg e 292 kg para animais suplementados com sal comum, sal mais fosforo e sal mais 

fosforo mais microelementos aos 38, 37 e 37 meses de idade. Catto e Furlong (1982), 
na sub-regiao da Nhecolandia, estudando o efeito da everminagao no ganho de peso de 

machos e femeas, observaram aos tres anos de idade peso medio de 300 kg e 270 kg, 
respectivamente Brum et al. (1986), na sub-regiao dos Paiaguas, observaram peso de 

180 kg, 211 kg e 190 kg para novilhas aos 24 meses. Tullio (1986), na sub-regiao da 

Nhecolandia, verificou que novilhas desmamadas aos quatro, seis e oito meses, em 

pastagens nativas e suplementadas com sal mais fosfato bicalcico, pariram aos 45,4, 
43,4 e 43,9 meses com peso de 304 kg, 305 kg e 310 kg, respectivamente.
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Os resultados evidenciaram que o uso de pastagens nativas vedadas, associado a 

suplementa^ao alimentar, permite ganhos de peso, na estate seca, durante a fase de 

recria; a antecipafao da desmama de oito para cinco meses aumentou significativamente 

a taxa de natalidade corroborando com pesquisas anteriores (Tullio et al., 1980; Pott et 
al, 1989; Almeida et al, 1994) e que a restri^ao alimentar e a causa principal da taxa de 

natalidade baixa no Pantanal.
Embora o uso da suplementa^ao tenha permitido as novilhas atingirem o peso de 

270 kg com um ano de antecedencia, o indice de prenhez ficou aquem do esperado. 
Como de modo geral novilhas recriadas em pastagens nativas no Pantanal sao 

emprenhadas com 270 kg aos tres anos de idade, e como nao houve neste estudo 

diferenga no peso medio entre as novilhas prenhes e nao prenhes, de forma especulativa, 
a causa poderia ser a falta de precocidade sexual. O gado anelorado do Pantanal nao 

teria precocidade sexual em decorrencia da selegao natural para animais sexualmente 

tardios em um ambiente com seria restrigao alimentar.
Isso sugere restrigoes para o uso da suplementagao na regiao de cria do Pantanal, 

a nao ser que, paralelamente, ocorra tambem um trabalho de selegao para maior 
precocidade.
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