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R E S U M O 

S I L V A , J O S E O R L A N D O RAMOS. Biometria, morfometria, conformacao e 

acabamento da carcaca de cabritos F l (Boer x SRD), terminados em pastagem 

nativa e submetidos a diferentes niveis de suplementacao. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a biometria, a condicao corporal e a 

morfometria da carcaca de cabritos F l (Boer X SRD), terminados em pastagem nativa e 

submetidos a diferentes niveis de suplementacao. O trabalho foi conduzido na fazenda 

Nupearido pertencente a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), em Patos -

PB. Foram utilizados 24 caprinos, distribuidos em urn delineamento inteiramente 

casualizado com quatro tratamentos (suplementados com 0,0; 0,5; 1,0 e 1,5 % do peso 

vivo em materia seca) e seis repeticoes. As medidas biometricas e a condicao corporal 

foram realizadas no inicio e no final do experimento ja as medidas morfometricas foram 

aferidas apos o abate dos animais segundo o RIISPOA. Os dados foram submetidos a 

analise de variancia e de regressao, sempre ao nivel de 5 % de significancia. Houve 

efeito linear positivo da suplementacao para largura da garupa, perimetro da coxa e 

perimetro escrotal. Foi observado que os escores corporais (dorso e externo) cresceram 

linearmente (P<0,05) com a suplementacao. Para a carcaca se observou efeito linear e 

positivo para a profundidade e a largura toracica, bem como para o escore da 

conformacao e da gordura pelvico-renal. A utilizacao de niveis crescente de 

suplementacao permitiu estimar maiores largura da garupa e os perimetros da perna e do 

escroto, e que o aumento da suplementacao permite a obtencao de animais com maiores 

escores de condicao corporal. A suplementacao tambem permitiu estimar maiores 

tamanhos para a largura e profundidade toracica, assim como carcacas com melhor 

conformacao e maiores quantidades de reservas energeticas em seu interior. Se o 

objetivo for obter carcacas mais pesadas oriundas de animais com peso em torno de 

28,42 kg de PV com maiores medidas biometricas, boa condicao corporal, carcacas 

mais profundas e largas e com maiores depositos de reservas energeticas o nivel 

recomendado e de 1,5% do PV, mas se a finalidade for obter carcacas mais leves o nivel 

de suplementacao pode ser menor. 

Palavras chave: Escore, conformacao, pastejo, caprinos, medidas corporais. 
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A B S T R A C T 

S I L V A , J O S E ORLANDO RAMOS. Biometry, morfometry, resignation and 

finished of the carcass of kid goats F l (Boer x SRD), finished in native pasture and 

submitted at different supplementation levels. 

The present work had as objective evaluates the biometry, the corporal condition and 

the morfometria of the carcass of kid goats Fl (Boer X SRD), finished in native pasture 

and submitted at different supplementation levels. The work was driven in the farm 

belonging Nupearido the Federal University of Campina Grande (UFCG), in Patos - PB. 

24 were used kids goats, distributed in a completely randomized design with four 

treatments (supplemented with 0,0; 0,5; 1,0 and 1,5% of the alive weight in matter dry) 

and six repetitions. The measures biometrics and the corporal condition were 

accomplished in the beginning and in the end of the experiment the measures 

morfometricas were already checked after the discount of the animals according to 

RIISPOA. The data were submitted to the variance analysis and of regression, always at 

the level of 5% of significancy. There was positive lineal effect of the supplementation 

for width of the croup, circunference of the thigh and scrotal circumference. It was 

observed that the corporal scores (back and external) they grew lineally (P <0,05) with 

the supplementation. For the carcass lineal and positive effect was observed for the 

depth and the thoracic width, as well as for the score of the resignation and of the 

pelvic-renal fat. The growing use o f levels of supplementation allowed to esteeming 

larger width of the croup and the perimeters of the leg and of the scrotum, and that the 

increase of the supplementation allows the obtaining of animals with larger scores of 

corporal condition. The supplementation also allowed esteeming larger sizes for the 

width and thoracic depth, as well as carcasses with better resignation and larger amounts 

of energy reservations in his/her interior. I f the objective wi l l obtain heavier carcasses 

originating from of animals with weight around 28,42 kg of PV with measured larger 

biometrics, good corporal condition, deeper and wide carcasses and with larger deposits 

of energy reservations the recommended level is of 1,5% of PV, but i f the purpose wi l l 

obtain lighter carcasses the supplementation level can be smaller. 

K E Y - W O R D S : Score, resignation, grazing, goat, measures corporal, 
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1 - iNTRODUgAO 

A caprinocultura no Brasil, nos ultimos anos, tem alcancado urn bom 

desenvolvimento, seja na producao de carne ou de leite. No Nordeste do Brasil essa 

atividade vem ganhando urn importante destaque socio-economico, apresentando-se 

como alternativa viavel, tanto para a pequena, media e ate para grandes propnedades 

rurais. 

O semi-arido nordestino apresenta duas estacoes anuais bem definidas, o periodo 

chuvoso com duracao de quatro a seis meses, onde as forrageiras existentes atingem 

melhores indices de producao e de valor nutricional; ja o periodo seco que dura de seis a 

oito meses, sendo caracterizado pela baixa qualidade e escassez das forragens, ficando 

reduzido o seu conteudo em nutrientes, principalmente pelo aumento de fibra e lignina e 

brusca reducao dos teores de carboidratos soluveis e de proteina. 

A falta de forragens que atendam as necessidades nutricionais dos caprinos durante 

a epoca seca gera conseqiiencias negativas aos animais em producao, impedindo assim 

que expressem seu real potencial genetico, ou que possam atingir valores de 

desernpenho satisfatorios. Em alguns casos os ganhos de peso obtidos durante a epoca 

das chuvas, apenas repoe o peso que o animal perdeu durante o periodo de escassez de 

alimento. Desta forma, trazendo impactos economicos negativos para todo o setor, 

principalmente para os produtores que tem na caprinocultura uma das principals 

atividades economicas. 

Por outro lado, a utilizacao de concentrados de forma empirica pode acarretar 

carencia ou excesso no que se refere aos componentes nutritivos da racao, aumentando o 

custo de producao, uma vez que o concentrado e a fracao mais cara da racao total 

oferecida aos animais. Dentro deste contexto, e importante levar em consideracao a 

quantidade e a qualidade da forrageira ofertada aos animais, sendo esta de baixa 

qualidade e consequentemente com baixo teor em energia digestivel, o uso de um 

suplemento na alimentacao pode ter efeito substitutive devido a um maior consumo 

deste e consequentemente tambem da energia digestivel. Ja uma forragem que possui 

um valor nutricional mediano pode acarretar em um efeito aditivo uma vez que o 

suplemento vai contribuir de forma significativa, corrigindo possiveis deficiencias 

nutricionais da forragem (energia digestivel), visto que os nutrientes da forragem, neste 
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caso, nao foram suficientes para corrigi-la, porem nao ocorre uma substituicao total. 

Pode ocorrer tambem um efeito associative, neste caso tanto o efeito substitutive quanto 

o aditivo ocorre de forma simultanea (MOORE, 1980). 

A suplementacao uma vez utilizada corretamente pode ser de grande valia para 

obtencao de animais com maior desenvolvimento corporal. Para que seja verificado este 

acrescimo, se faz necessario a utilizacao das medidas biometricas como ferramenta para 

acompanhamento do desenvolvimento corporal dos animais e tentar buscar respostas 

para possiveis diminuicao do crescimento dos animais, os quais sao suplementados. 

Para obtencao de animais mais pesados, que possam proporcionar retorno 

economico satisfatorio, pode-se lancar mao da suplementacao, obtendo animais com 

maiores reservas energeticas sendo assim e com maiores escores corporais. Para o 

acompanhamento periodico do ganho de peso dos animais, pode ser feito a afericao do 

escore, seguindo uma escala crescente para o aumento no ganho de peso, visto a sua 

praticidade e ser de facil aplicacao. 

Quando se deseja produzir carcacas de caprinos de melhor qualidade e estas com 

fins comerciais, se faz necessario a utilizacao da suplementacao, pois, esta pode 

proporcionar animais maiores e consequentemente carcacas maiores e melhores. Assim 

sendo, a utilizacao das medidas morfometricas da carcaca, pode ser um indicativo da 

qualidade da carcaca, dos cortes comerciais e da carne, podendo assim ser utilizadas 

para estimativas desses parametros, inclusive para avaliacao economica. Dentro deste 

contexto, parece importante avaliar possiveis variacoes na biometria, na condicao 

corporal e na morfometria da carcaca quando os animais, principalmente caprinos, sao 

terminados em pastagem nativa com suplementacao, alem da utilizacao destes 

parametros como meios de predicao das medidas qualitativas e quantitativas da carcaca. 

Assim sendo, este trabalho teve como objetivo: avaliar o efeito da utilizacao de 

diferentes niveis de suplementacao nas medidas biometricas, nas caracteristicas 

morfometricas, na conformacao e no acabamento da carcaca de cabritos Fl (Boer x 

SRD) terminados em pastejo. 
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2 - REVISAO BIBLIOGRAFICA 

2.1 - Terminacao de Caprinos em Pastagem 

Quando se deseja trabalhar com caprinos em pastejo, sendo esta pratica melhor 

desempenhada no semi-arido, na epoca em que se concentram as chuvas, tornando 

possivel ofertar uma pastagem que proporcione melhores ganhos de peso para os 

animais. Considerando o potencial para aproveitamento da vegetacao da Caatinga 

durante dois a quatro meses na epoca chuvosa (variavel de acordo com a regiao), ha que 

se buscar dentre as inumeras alternativas existentes aquelas estrategias de 

suplementacao da Caatinga mais adequadas para cada epoca do ano, especie e a 

categoria animal, (CANDIDO et al., 2005). Para tanto, apenas fornecendo o volumoso 

pode nao ser suFiciente em qualidade e quantidade, e que a disponibilidade de 

concentrado pode favorecer o desernpenho dos animais e assim atingirem o peso 

recomendado e exigido pelo mercado consumidor (PEREIRA FILHO, 2006). 

Para Barros et al. (2006), a suplementacao deve ser realizada de forma racional, 

maximizando os nutrientes disponiveis no pasto, devendo-se estar atento para o fato 

desta exercer diferentes efeitos sobre o consumo animal. Quando nao ha controle do 

fornecimento do concentrado a atividade pode estar em risco, por nao ser viavel 

economicamente esta atividade. Uma vez que quando se deseja terminar caprinos a 

pasto busca-se utilizar, da melhor maneira os recursos da pastagem para aumentar a 

producao e diminuir os custo, pois, a alimentacao e o fator que mais onera o custo nos 

sistemas de producao animal em se tratando de Semi-Arido, onde a dificuldade de 

producao de alimentos e marcante tornando a atividade mais complexa (PEREIRA, 

2007). 

2.2 - Medidas Biometricas, Morfometricas e Condicao Corporal. 

As medidas biometricas sao avaliacoes feitas no animal vivo, que expressam as 

medidas de regioes corporeas dos animais, estas medidas podem ser utilizadas para 

selecionar animais para o melhoramento genetico do rebanho e desta forma predizer 

caracteristicas de desernpenho dos animais (MENEZES et al., 2007). Tais medidas 

podem estimar cortes comerciais que serao expressos em suas carcacas, uma vez que 

estas podem representar boa rentabilidade para os produtores. Yanes et al. (2004), 
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trabalhando com caprinos Saanen e submetidos a niveis de restricao alimentar utilizaram 

as medidas biometricas para predizer as caracteristicas de carcaca e obteve as medidas 

biometricas do perimetro toracico e o comprimento corporal que apresentaram melhor 

ajuste para estimar o PJ, o PCF e a compacidade da carcaca e, por isso, sao 

recomendados, por serem precisas, praticas e de facil execucao. 

As medidas morfometricas da carcaca sao de fundamental importancia para 

producao de carne caprina, principalmente quando se deseja associar estas medidas com 

aquelas que indicam o desenvolvimento dos cortes comerciais. Para Siqueira et al. 

(2001), a morfometria da carcaca permite avaliar a conformacao de maneira objetiva. Ja 

Araujo Filho (2007) destaca que, tanto as medidas biometricas, como as morfometricas 

associadas aos indices zootecnicos sao necessarias para caracterizacao de um 

determinado grupo racial e indispensavel para o melhoramento genetico. 

A condicao corporal e uma medida que pode ser usada como ferramenta para 

estimar a deposicao de reservas corporais. Assim, para avaliar condicoes corporais de 

animais em determinada fase de criacao, pode-se lancar mao de tal recurso por ser de 

facil aplicacao e custo economico reduzido durante todo o ciclo da producao (Barros et 

al., 2006). Para Ribeiro (1997), o escore corporal e um reflexo do nivel das reservas 

corporais, que dependem do regime de arracoamento recebido, que de acordo com 

Morand-Fehr & Herviev (1989), para se estabelecer a nota do escore corporal deve-se 

considerar a media das notas obtidas no lombo e no esterno. Assim, evitam-se variacoes 

que possam passar despercebidas durante as afericoes. Menezes et al. (2007), quando 

avaliou caprinos de diferentes grupos geneticos em confinamento com peso de 14,63, 

19,51 e 25,79 kg de PV para 60, 90 e 120 dias de idade, observaram que escore corporal 

foi maior nos animaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3

A Boer e % Anglo Nubiano, o que pode representar vantagem 

economica ao produtor se esses animais forem comercializados vivos. Mesmo se 

tratando de uma pratica facil e barata pra execucao, alem de ser utilizada com sucesso 

em outros paises, a tecnica de avaliacao da condicao corporal nos ovinos e caprinos no 

Brasil ainda e pouco utilizada, (CEZAR & SOUSA, 2006). 

2.3 - Caprinos SRD E Boer 

A crescente demanda de carne caprina por um mercado consumidor cada vez mais 

exigente impoe ao setor a busca de alternativas para melhorar o desernpenho e a 

produtividade dos rebanhos, de modo que esse nao forneca apenas maior, mas tambem 
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as melhores carcacas (LUCAS, 2007). Para Sousa (2002), mesmo considerando o 

avanco conquistado pela caprinocultura de corte no Brasil, nos ultimos anos, e 

reconhecido que ha uma necessidade premente de implementar acoes que viabilizem o 

funcionamento da cadeia produtiva da carne caprina de modo mais eficiente. 

Apesar das limitacoes do setor produtivo da caprinocultura, os produtores buscam 

maximizar seus lucros atraves de cruzamentos de animais que possam ser criados a 

pasto com pouca suplementacao e possam proporcionar animais que nao percam 

totalmente sua rusticidade e que mantenha resistencia adequada a um bom estado de 

saude e origine carcacas que tenha boa aceitacao no mercado. • 

As racas nativas sao muito bem adaptadas as condicoes edafo-climaticas do 

Nordeste Brasileiro conferindo-as merito por serem boas produtoras de leite, carne e 

peles nas condicoes em que o semi-arido brasileiro lhes proporciona. Para Araujo & 

Simplicio (2000) as racas caprinas nativas tem sido consideradas de pouca importancia 

do ponto de vista do agronegocio sendo, por isso, em sua maioria, nao incluidas dentre 

os interesses das Associacoes dos Criadores, nao participando de cruzamentos que 

busquem melhorar suas caracteristicas quantitativas e qualitativas. 

No Nordeste brasileiro os caprinos SRD (Sem Raca Definida) estao presentes em 

maiores quantidades em relacao as demais regioes do pais. Para Silva Sobrinho e 

Gonzaga Neto (2001), as racas rusticas apresentam em geral carcacas de inferior 

conformacao. As racas de aptidao para producao de carne, com boa conformacao 

corporal, transmitem melhor a boa conformacao da carcaca a sua descendencia sendo 

esta fundamentalmente influenciada pela base genetica afirma Lucas (2007). 

Desta forma, na tentativa de incrementar a producao de carne caprina em nosso 

pais, tem-se importado caprinos da raca Boer, considerada uma das racas de maior 

importancia para a producao de carne. Originaria da Africa do Sul e especializada na 

producao de carne, podendo atingir ganhos diarios de 200 a 300 g e produzindo de 1,5 a 

2,5 litros de leite/dia (RIBEIRO, 1997). Portanto, a utilizacao do caprino Boer em 

criacoes comerciais se deve principalmente as excelentes caracteristicas de sua carne, 

que apresenta baixo teor de gordura e boa palatabilidade e pelos indices de 

produtividade demonstrados, tais como boa conversao alimentar, precocidade e 

quantidade de carne na carcaca. Desta forma apresentando como uma alternativa para as 

criacoes de caprino no Brasil, principalmente na regiao Nordeste. Devido a aptidao do 

Boer em produzir carne, o que confere a esta raca, uma alternativa para promover o 
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melhoramento do rebanho nativo que sao caracterizados por apresentarem baixa peso e 

baixa capacidade de produzir leite e carne (MADRUGA et al., 2005) 

3 - MATERIAL E METODOS 

3.1 - Localizacao 

A fase experimental foi realizada no Centro de Saude e Tecnologia Rural (CSTR), 

da Universidade Federal de Campina Grande, Campus de Patos, Paraiba, Brasil. A fase 

de campo foi realizada na fazenda Nupearido, regiao semi-arida da Paraiba com 

coordenada geografica de 7°1 latitude su! e 37° 18 de longitude oeste. 

O abate dos animais foi conduzido no setor de abate de pequenos ruminantes do 

CSTR. O clima da regiao e classificado como quente e seco com media de temperatura 

variando em torno dos 30°C, caracterizado por duas estacoes bem deflnidas, uma 

chuvosa, de Janeiro a maio, e outra seca, de junho a dezembro, a media pluviometrica 

varia entre 500 a 800 mm/ano. 

3.2 - Forragem 

Os animais foram mantidos em pastagem nativa com lotacao continua, 

apresentando predominancia de especies herbaceas com destaque para gramineas como: 

milhazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Brachiaria plantaginea), capim rabo de raposa (Setaria sp.) e capim panasco 

(Aristida setifolia H. B. K.); e leguminosas como: centrosema (Centrosema sp), erva de 

ovelha {Stylosantes humilis) e mata pasto (Senna obtusifolia); merecendo destaque ainda 

especies como: bamburral (Hyptis suaveolens Point), manda pulao (Croton sp.) e bredo 

(Amaranthus sp.) dentre as outras dicotiledoneas herbaceas. 

Na determinacao da disponibilidade de materia seca foi utilizada como unidade 

amostral uma moldura de ferro medindo 1,00 m x 0,25 m para coleta de amostras do 

capim conforme adaptacao da metodologia preconizada por Araujo Filho et al. (1986). 

Em cada periodo de avaliacao foram coletadas 20 amostras para estimativas da 

disponibilidade de materia seca (MS) dos componentes do estrato herbaceo, as quais 

foram feitas a partir de tracados segundo o sentido Norte, Sul, Leste e Oeste do ponto 

central do piquete, que possuia 1,5 h j . Para avaliacao da disponibilidade de MS a 

vegetacao herbacea foi separada em gramineas e dicotiledoneas herbaceas e avaliada em 
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tres periodos, inicio (28/05/2007), meio (09/07/07) e final (06/08/07) do periodo 

experimental. 

A partir dos resultados obtidos com a moldura foi feita a estimativa de 

disponibilidade de materia seca por hectare. Na Figura 1, estao descritos os dados 

referentes a disponibilidade de materia seca do estrato herbaceo. 

3500 
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Figura 1 - Disponibilidade de materia seca (kg/ha) de gramineas e dicotiledoneas 

herbaceas no inicio, meio e fim do experimento. 

3.3 - Manejo e Suplementacao dos Animais 

Foram utilizados no experimento 24 caprinos F l (Boer x SRD) machos com peso 

vivo de 15 kg e idade em torno de 120 dias, devidamente vermifugados, divididos em 4 

grupos que receberam niveis crescentes de suplementacao, (0; 0,5; 1,0 e 1,5% oo PV). 

Foi adotado um periodo de 14 dias para adaptacao dos animais e todos receberam agua e 

sal mineral a vontade durante toda a fase experimental. 

A racao experimental foi constituida de milho moido (53,21%), farelo de trigo 

(24,43%), torta de algodao (13,61%), farelo de soja (3,76%), oleo de soja (1,75%), 

calcario calcitrico (1,5%), mistura mineral para caprinos (1,74%), sendo a mistura feita 

de forma manual, ajustada de modo que a dieta com maior proporcao de concentrado 

atendesse as recomendacoes do AFRC (1993) e ARC (1980), para um ganho medio 

diario de 200g/dia para os animais do maior nivel de suplementacao de acordo com 
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AFRC (1993). A suplementacao foi oferecida as 15 h, com pesagem diaria das sobras e 

ajuste da quantidade oferecida. 

Embora a avaliacao do desernpenho nao tenha sido objeto deste estudo, e 

importante ressaltar que os animais foram pesados a cada 14 dias sempre as 7:30 h, 

precedida de jejum de 16 horas visando monitorar o desenvolvimento (ganho de peso) 

dos animais e estes resultados sao apresfntados na tabela 1. 

A composicao do nucleo mineral e descrita na tabela 2. 

Tabela 1 - Desernpenho de cabritos mesticos Fl (Boer x SRD) terminados em pastagem 

nativa e submetidos a diferentes niveis de suplementacao. 

Niveis de Suplementacao (% do peso vivo) 
Item 

0,0 0,5 1,0 1,5 

Peso inicial (PI) (kg) 16,71 15,75 16,67 16,50 

*Peso final (kg) 25,12 26,62 28,56 29,19 

Ganho total (kg) 8,64 9,83 12,30 12,67 

Ganho de peso diario (kg) 0,10 0,11 0,14 0,15 

Legenda: * Variavel corrigida pela covariavel PI. 
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Tabela 2 - Composicao percentual dos minerais componentes do nucleo mineral 

ofertado aos animais. 

Ingredientes Quantidades 

Calcio (Ca) 130g 

Fosforo (P) 75 g 

Magnesio (Mg) 5 g 

Ferro (Fe) 1.500 mg 

Cobalto (Co) 100 mg 

Cobre (Cu) 275 mg 

Manganes (Mn) 1.000 mg 

Zinco (Zn) 2.000 mg 

Iodo (I) 61 mg 

Selenio (Se) 11 mg 

Enxofre (S) 14g 

Sodio (Na) 151 g 

Cloro (CI) 245 g 

Fluor (F) Max. 0,75 g 

Na tabela 3 sao descritos os valores referentes a composicao quimica dos 

ingredientes utilizados na racao ofertada aos animais do experimento, conferindo a cada 

tratamento 0,0, 0,5, 1,0 ou 1,5 % do PV de suplementacao. 
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Tabela 3 - Composicao quimica dos ingredientes utilizados e da racao total oferecida 

aos animais. 

Item MS (%) EB (Kcal/Kg) PB (%) CINZAS (%) 

Farelo de soja 91,44 4,52 32,39 5,95 

Torta de algodao 94,22 5,21 26,40 19,54 

Farelo de trigo 90,81 4,29 19,67 2,34 

Milho moido 45,46 4,32 18,83 1,13 

Oleo de soja 0,00 8308,00 0,00 0,00 

Racao total 91,94 4,65 14,55 5,12 

Legenda: MS: Materia Seca, EB: Energia Bruta, PB: Proteina Bruta. 

3.4 - Abate e Avaliacao de Carcaca 

O acompanhamento do desenvolvimento dos animais foi feito mediante pesagem 

semanal ate completarem 90 dias de experimento, quando foram abatidos seguindo as 

normas do RIISPOA. Antes do abate os animais foram submetidos a jejum de solido de 

24 h e liquido de 16 h, com pesagem antes e apos jejum, obtendo-se respectivamente, o 

peso vivo (PV) e o peso em jejum (PJ). 

A carcaca foi obtida apos o abate seguido da esfola e a retirada dos orgaos, 

separacao das maos e dos pes na articulacao carpo metacarpiana e tarso metatarsiana, 

respectivamente e da cabeca na articulacao atlanto-occipital, obtendo-se assim o peso da 

carcaca quente (PCQ). Todos os componentes do corpo do animal que nao foram 

inclusos no peso da carcaca serao denominados de "nao-componentes da carcaca", e 

foram obtidos subtraindo-se o peso da carcaca do PCV. O trato gastrointestinal foi 

esvaziado e limpo para a obtencao do peso do corpo vazio (PCV), que foi calculado 

fazendo a subtracao do peso em jejum os pesos referentes ao conteudo gastrointestinal e 

ao liquido contido na bexiga e vesicula biliar. 

Para determinar o peso da carcaca fria (PCF), as carcacas foram mantidas em 

camara fria por 24 horas, em temperatura de 3 a 5° C. Todo este procedimento seguiu a 

metodologia adotada por Osorio (1998) e Yafies (2002). 
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3.5 - Parametros que Foram Avaliados 

A avaliacao da condicao corporal (CC) dos animais (Figura 2) foi feita no inicio 

e no final do experimento de acordo com a metodologia indicada por Cezar e Souza 

(2006), que analisa a regiao lombar e esternal seguindo escala: escore 1 (CC muito 

magra ou emaciada), escore 2 (CC magra), escore 3 (CC moderada), escore 4 (CC 

gorda), e escore 5 (CC muito gorda ou obesa). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Regiao esternal 

Figura 2 - Ilustracao dos principais sitios corporais de avaliacao da Condicao Corporal 

em pequenos ruminantes (Dorso e do Esterno). Adaptado de Cezar e Souza (2006). 

Tambem neste mesmo periodo foram feitas as analises biometricas (figura 3) 

com o animal vivo, em estacao que consiste em: altura da cernelha ou dorso e da 

garupa, largura do peito e da garupa, perimetro da coxa, do torax e do escroto, 

comprimento da perna e do corpo (Espanhol e Neo-zelandes), sendo todas as medidas 

em centimetros. 



22 

Figura 3 - Ilustracoes das medidas biometricas. 

A moformetria (figura 4) na carcaca foi realizada apos o seu resfriamento, e 

consistiram em: comprimentos de carcaca (interna e externa) e perna, larguras da garupa 

e do torax, profundidade do torax e perimetro da garupa e da perna, todas as medidas de 

comprimento e de perimetro foram feitas com fita metrica e a largura com compasso. 

Figura 4 - Ilustracoes da morfometria da carcaca. 

Foi tambem realizada a avaliacao da conformacao e acabamento da carcaca, 

atribuindo valores: 1 (ruim), 2 (razoavel) e 3 (bom) para a conformacao e 1 (muito 
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magro), 2 (magro) e 3 (mediano) para o acabamento. A avaliacao da gordura pelvico-

renal seguiu a seguinte sequential escore 1, 2 e 3 para pouca, media e muita deposicao 

de gordura respectivamente (figura 5), segundo a metodologia preconizada por Cezar e 

Sousa (2007). Sendo tambem aferido o peso da gordura pelvica e renal. 

Figura 5 - Ilustracoes da avaliacao da carcaca (conformacao e acabamento) e da 

gordura pelvico-renal. 

3.6 - Analise Estatistica 

Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro 

tratamentos (niveis de suplementacao) e seis repeticoes. Os dados foram submetidos a 

analise de variancia e de regressao, quando pertinente, as medias foram comparadas 

pelo teste de Tukey. Todas as analises foram desenvolvidas considerando 5 % de 

probabilidade, as quais foram realizadas atraves dos procedimentos Proc Glm do SAS 

(1998), adotando-se o seguinte modelo matematico: 

Yy = u + Sj + Ey, onde: 

Yy = valor observado para a caracteristica analisada; 

p. = media geral; 

Sj = efeito da suplementacao i , com i variando de 1 a 3; 

Eij = erro experimental 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSAO 

Na tabela 4, ao analisar as medidas biometricas dos caprinos Fl (Boer x SRD) 

suplementados em pastejo notou-se que tanto o comprimento corporal espanhol como o 

neo-zelandes nao variaram estatisticamente com o aumento da suplementacao, assim 

como o comprimento da perna, altura do dorso e da garupa, largura do peito e perimetro 

do torax. Houve efeito linear positivo (P<0,05) da suplementacao para largura da 

garupa, perimetro da coxa e perimetro escrotal. Estes resultados permitem inferir que a 

suplementacao de caprinos Fl (Boer x SRD) terminados em pastagem nativa pode 

conferir a perna valores quantitativos elevados, uma vez que se espera uma relacao 

diretamente proporcional entre as medidas biometricas da largura da garupa e largura da 

coxa com o desenvolvimento dessa regiao e consequentemente refletirem em maiores 

pesos dos cortes comerciais envolvidos. 

Tabela 4 - Medias, coeficiente de variacao e de determinacao das medidas biometricas 

e condicao corporal de caprinos F l (Boer x SRD) terminados em pastagem 

nativa e submetidos a diferentes de suplementacao. 

Nivel de Suplementacao CV( 
Variavel (cm) Equacao R

2 

0 0,5 1 1,5 %) 

CCE 56,43 52,83 60,00 58,17 Y= 56,71 0,11 6,73 

CCNZ 57,43 54,83 60,20 59,67 Y= 57,92 0,16 5,38 

CP 53,62 52,68 54,50 55,01 Y= 53,92 0,1 4,29 

Altura do Dorso 60,71 60,33 63,40 61,33 Y= 61,33 0,03 5,09 

Altura da Garupa 62,14 60,67 63,80 63,00 Y= 62,33 0,04 4,99 

Largura do Peito 16,38 16,79 16,71 17,01 Y= 16,71 0,07 5,63 

Largura da Garupa 14,00 14,67 15,60 18,17 Y= = 14 16+0,88x 0,24 6,4 

Perimetro Toracico 72,97 72,78 74,06 74,87 Y= 73,63 0,05 6,17 

Perimetro da Coxa 27,66 28,29 28,72 29,17 Y= = 27 67+l,06x 0,24 4,04 

Legenda: CCE: Comprimento Corporal Espanhol, CCNZ: Comprimento Corporal Neo-zelandes, CP: 

Comprimento da Perna. Y = variavel dependente x = variavel independente (nivel de suplementacao). 

Os resultados da largura da garupa, obtidos neste experimento em relacao aos 

dados obtidos por Yanes et al. (2004) podem ser considerados diferentes, que ao 

trabalharem com cabritos Saanen a partir de 5 dias de idade com diferentes niveis de 
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restricao e abatidos ao atingirem 20 kg, obtiveram resultados semelhantes para os 

animais submetidos a restricao de 0% e 30%. O mesmo foi observado pelos autores na 

segunda fase do ensaio, quando os animais do tratamento que restringiu 0% de 

alimentacao apresentaram medidas diferentes dos animais com restricao de 60% e 

naqueles submetidos a restricao de 30% foi observado valores intermediaries, sendo 

semelhante aos outros dois tratamentos. 

As medidas biometricas que nao foram influenciadas pela suplementacao neste 

trabalho, quando estudadas por Yafies et al. (2004) apresentaram comportamento 

diferentes, com destaque para medidas de comprimento corporal e da perna, altura 

anterior e posterior e largura do peito, quando restringiu a alimentacao de caprinos 

Saanen em 0, 30 e 60%. 

Menezes et al. (2007), quando irabalhou com caprinos de diferentes grupos 

geneticos e com peso vivo de 19,55 kg e idade de 90 dias obtiveram resultados 

semelhantes, quanto ao perimetro da perna, sendo estes resultados de aproximadamente 

29 cm, ao suplementar os caprinos para ganho de peso diario de 150 g e obtendo 

maiores valores para esta medida aos 120 dias de ensaio. Resultados diferentes forma 

obtidos por Araujo Filho (2007), que ao trabalhar com ovinos deslanados de diferentes 

grupos geneticos e submetidos a dietas com diferentes niveis energeticos, nao observou 

efeito da suplementacao para nenhuma medida biometrica com as quais trabalhou. 

Os pesos medios iniciais foram de 16,55, 16,67, 15,21 e 16,71 kg para os animais 

dos tratamentos 0, 0,5, 1,0 e 1,5% do PV e pesos finais/abate com 24 h de jejum solido 

e 16 h de jejum liquido, de 24,50, 24,50, 26,67 e 28,42 kg respectivamente. E 

importante destacar que todos os animals apresentaram evolucao em seu desernpenho, 

mas nao foi suficiente para caracterizar diferenca nas medidas biometricas, ocorrendo 

apenas para o comprimento corporal espanhol (tabela 5). O peso inicial e as medidas 

biometricas se relacionaram, do mesmo modo, os pesos e as medidas biometricas finais, 

tambem se relacionaram. O que caracterizou a evolucao das medidas biometricas e o 

aumento do peso. 

Quando se observa os valores da variacao do perimetro da coxa destaca-se por ser 

negativo -1,43, no tratamento com 0% de suplementacao, tal fato, pode ser justificado 

em funcao do coeficiente de variacao elevado 824,75, ou seja, algum animal do grupo 

pode ter se destacado dos demais com medida superior ou inferior daquelas obtidas pelo 

grupo. 
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Tabela 5 - Medias, coeficiente de variacao e de determinacao das variacoes das 

medidas biometricas (inicio - final) de caprinos F l (Boer x SRD) terminados 

em pastagem nativa e submetidos a diferentes de suplementacao. 

Variavel (cm) 
Nivel de Suplementacao 

0 0,5 1 1,5 
Equacao R

2 

CV(%) 

CCE 2,33 2,58 6,80 6,58 Y= 2,12+3,16x 0,36 52,94 

CCNZ 5,78 6,67 8,80 10,17 Y= 8,15 0,16 42,97 

CP 17,86 18,83 18,80 18,50 Y= 18,35 0,02 13,75 

Altura do Dorso 5,00 6,33 8,80 7,25 Y~= 7,22 0,01 40,56 

Altura da Garupa 8,00 7,75 10,70 9,67 Y= 9,25 0,01 32,03 

Largura do Peito 1,43 2,00 1,40 1,83 Y"= 1,85 0,00 37,25 

Largura da Garupa 1,00 2,67 2,60 2,50 Y= 2,40 0,08 40,79 

Perimetro Toracico 10,86 11,92 15,60 12,17 Y= 12,87 0,02 33,79 

Perimetro da Coxa -1,43 1,50 1,00 0,17 Y= 0,30 0,00 824,75 

Perimetro Escrotal 6,00 4,83 2,75 4,67 Y= 4,80 0,04 92,29 

Legenda: CCE: Comprimento Corporal Espanhol, CCNZ: Comprimento Corporal Neo-zelandes, CP: 

Comprimento da Perna. Y = variavel dependente e x = variavel independente (nivel de suplementacao). 

Na Figura 6, observa-se que o escore corporal do dorso no inicio do experimento 

nao houve efeito de regressao (P>0,05), ou seja, os animais admitidos no experimento 

apresentavam escores semelhantes, o que caracteriza o bom balanceamento na 

distribuicao dos animais nos tratamentos. O escore corporal do dorso no final do 

experimento teve crescimento linear (P<0,05), refletindo claramente o efeito da 

suplementacao no desernpenho dos animais com conseqiiente repercussao nas medidas 

da condicao corporal, indicando assim que a utilizacao do escore corporal pode ser um 

bom parametro para avaliacao do desernpenho animal, corroborando as afirmativas de 

Siqueira (2001) que trabalhou com cordeiros Fl He de France x Corriedale, abatidos 

com 28, 32, 36 e 40 Kg em confinamento e nao observou efeito linear positivo 

(P>0,05), justificando que a dieta ofertada aos animais se manteve permanente em todo 

o periodo do experimento. Ja Araujo Filho (2007) trabalhando com cordeiros 

deslanados (Morada Nova, Santa Ines e Fl Dorper e Santa Ines) em confinamento e 

submetidos a dietas com dois niveis energeticos obteve resultados estatisticamente 

superiores (3,55), para os animais que receberam maiores niveis energeticos. 
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• Dorso Inicio • Dorso Final 

0 0,5 1 1,5 

Nivel de Suplementacao (% do PV) 

Figura 6 - Equacao de regressao e coeficiente de determinacao (R
2

) do escore corporal 

no dorso feita no inicio e no final da terminacao de caprinos Fl Boer x SRD em 

pastagem nativa e submetidos a quatro niveis de suplementacao. 

Para o escore na regiao esternal feito no inicio do experimento (figura 7) foi 

observado o mesmo comportamento descrito na figura 6 para o escore na regiao do 

lombo, confirmando mais uma vez que os animais admitidos no experimento 

apresentavam condicoes de crescimento semelhantes. Ja no final do experimento, 

observou-se crescimento linear (P<0,05), ou seja, estima-se um acrescimo de 1.0366 no 

escore corporal para cada unidade percentual adicionada na suplementacao dos animais. 

Figura 7 - Equacao de regressao e coeficiente de determinacao (R
2

) do escore corporal 

no esterno, feita no inicio e no final da terminacao de caprinos Fl Boer x SRD em 

pastagem nativa e submetidos a quatro niveis de suplementacao. 
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Ao analisar a variacao da condicao corporal do dorso (tabela 6), verifica-se que 

houve efeito estatistico significative pois os animais ao final do experimento 

apresentavam escores corporais crescentes em funcao da suplementacao, diferentemente 

do obtido no inicio do experimento. Desta forma, pode-se afirmar que os animais 

ganharam peso a medida que aumentou a suplementacao e que a composicao deste 

ganho, em parte, foi expresso em aumento da musculatura, inclusive das regioes onde 

foi feito a avaliacao da condicao corporal. Em termos de valores, observou-se um 

acrescimo de 1,15 no escore corporal dos animais. 

Tabela 6 - Medias, coeficiente de variacao e de determinacao da condicao corporal 

(inicial e final) no dorso e sua variacao ao longo da terminacao de caprinos 

Fl (Boer x SRD) em pastagem nativa com diferentes niveis de 

suplementacao. 

Variavel 
Nivel de Suplementacao 

0 0,5 1 1,5 
Equacao R

2 

CV(%) 

CCDI 1,50 1,08 1,65 1,29 Y= 1,37 0,000 41,36 

CCDF 1,14 1,42 2,50 2,83 Y= • l,06+l,21x 0,58 32,60 

VCC -0,36 0,33 0,85 1,54 Y= -0,23+1,15x 0,56 86,03 

Legenda: CCDI: Condicao Corporal do Dorso no Inicio, CCDF: Condicao Corporal do Dorso no Final, 

VCC: Variacao da Condicao Corporal. Y = variavel dependente e x = variavel independente (nivel de 

suplementacao). 

Os resultados do escore corporal do dorso dos animais ao final do experimento e 

suplementados com maiores percentagem sao proximos aos obtidos por Menezes et al. 

(2007) quando avaliaram o escore corporal no dorso de caprinos de diferentes grupos 

geneticos (machos e femeas) aos 120 dias de idade e pesando 25,79 kg criados em 

confinamento, observaram media de condicao corporal de, 2,7, para caprinoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Yi Boer, 

sendo semelhante aos 2,9 obtido pelos animais de sanguezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VA Boer. Neste mesmo 

trabalho os autores verificaram valores de 2,8 para os machos dos diferentes grupos 

geneticos sao identicos aos obtidos neste experimento. 

Quando se observa os valores referentes a variacao do escore corporal no esterno 

(tabela 7), os resultados sao semelhantes aos obtidos quando da avaliacao do escore 

corporal do dorso, ou seja, os valores variaram estatisticamente, mostrando que a 



29 

suplementacao influenciou positivamente no ganho de peso dos animais e lhes conferiu 

desenvolvimento muscular suficiente para alterar a condicao corporal. 

Ao analisar a resposta da variacao da condicao corporal entre o inicio e final, feita 

nas duas regioes do corpo do animal (dorso e esterno), observa-se que a suplementacao 

resultou em predicao de acrescimo da condicao corporal no dorso de 1,15 e de 1,08 no 

externo, o que vem reforcar a metodologia adotada e defendida por Morand-Fehr & 

Herviev (1989) que indicam a realizacao desta avaliacao nas duas regioes corporais para 

caprinos, evitando uma possivel super ou subestimativa. 

Tabela 7 - Medias, coeficiente de variacao e de determinacao da condicao corporal e 

variacao do esterno, de caprinos Fl (Boer x SRD) terminados em pastagem 

nativa e submetidos a diferentes de suplementacao. 

Variavel 
Nivel de Suplementacao 

0 0,5 1 1,5 
Equacao R

2 

CY(%) 

CCEI 1,21 1,17 1,40 1,00 Y= 1,19 -0,04 51,87 

CCEF 1,36 1,75 2,70 2,92 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY- = 1,34+1,12x 0,52 30,48 

VCC 0,14 0,58 1,30 1,92 Y= = 0,18+l,08x 0,66 43,23 

Legenda: CCEI: Condicao Corporal do Esterno no Inicio, CCEF: Condicao Corporal do Esterno no Final, 

VCC: Variacao da Condicao Corporal. Y = variavel dependente e x = variavel independente (nivel de 

suplementacao) 

Os niveis de suplementacao tiveram efeito linear positivo (PO.05) sobre o peso 

da gordura renal, largura e profundidade do torax e gordura pelvico - renal (escore). No 

entanto, o peso da gordura pelvica, perimetro da garupa, largura da garupa, 

comprimento da perna e perimetro da perna nao foram influenciados (P>0,05) pela 

suplementacao (Tabela 8). O efeito positivo da suplementacao na adiposidade da 

carcaca ja era esperado, visto que o aumento do nivel de suplementacao possibilitou que 

os animais suplementados com 0, 0,5, 1,0 e 1,5% fossem abatidos com 24,50, 24,50, 

26,67 e 28,42 kg, respectivamente, indicando a possibilidade que os animais dos 

diferentes tratamentos tenham atingido o pleno desenvolvimento muscular, o que foi de 

certa forma, confirmado pelos dados de conformacao, e apenas os animais 

suplementados, ou seja, os mais pesados, tenha conseguindo depositar maiores 

quantidades de gordura, sobretudo a pelvico-renal, corroborando a afirmativa de Boggs 

et. al. (1998) de que os caprinos tem grande facilidade de deposicao de gordura interna, 
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principalmente em torno dos rins, fato confirmado pelo efeito positivo sobre o peso da 

gordura renal. 

O efeito linear para largura e profundidade do torax pode ser relacionado ao 

tamanho e peso dos animais, uma vez que animais maiores e mais pesados tendem a 

apresentar medidas biometricas maiores e refletirem em medidas morfometricas 

maiores, corroborando aos resultados de Yaftez et al. (2004), que avaliaram a predicao 

de caracteristicas de carcaca a partir de medidas biometricas em cabritos Saanen 

abatidos com PV entre 15 e 35 kg. 

Tabela 8 - Medias, equacao de regressao, coeficientes de determinacao (R
2

) e de 

variacao (CV) para o escore da adiposidade (acabamento e gordura pelvico-

renal), morfometria da carcaca e pesos das gorduras pelvica e renal de 

caprinos terminados em pastagem nativa com diferentes niveis de 

suplementacao. 

Variavel 
Niveis de Suplementacao 

0 0,5 1 

(%) 

1,5 

Equacao R
2 

CV(%) 

CEC (cm) 50,14 48,50 53,30 51,00 Y = 50,60 0,08 5,54 

CIC (cm) * 56,33 54,90 58,16 60,85 Y= 57,48 0,14 8,29 

CP (cm) * 36,22 34,63 37,24 36,52 Y= 36,11 0,03 5,61 

LT (cm) 19,48 20,08 19,91 21,84 Y= 19,25+l,5x 0,23 8,16 

LG (cm) 19,48 20,08 19,91 19,09 Y= 18,98 0,04 5,78 

PP (cm) 28,86 29,50 32,30 30,92 Y = 30,25 0,16 8,06 

PT (cm) * 22,63 23,07 24,42 42,42 Y= 22,54+1,43x 0,19 7,66 

PG (cm) 50,98 51,78 54,07 53,18 Y= 52,37 0,16 5,13 

GPR 1,28 1,58 2,00 1,96 Y= l,33+0,48x 0,32 25,21 

PGP(g) 11,43 8,33 26,00 17,50 Y= 0,01 0,14 66,62 

PGR (g) 82,5 148,8 272,3 269,5 Y= 0,09+0,14x 0,44 50,95 

Legenda: CEC: Comprimento Externo da Carcaca, CIC: Comprimento Interno da Carcaca, CP: 

Comprimento da Perna, LT: Largura do T6rax, LG: Largura da Garupa, PP: Perimetro da Perna, PT: 

Profundidade do Torax, PG: Perimetro da Garupa, GPR: Gordura Pelvico-Renal (escore), PGP: Peso da 

Gordura Pelvica, PGR: Peso da Gordura Renal. Y = variavel dependente e x = variavel independentc 

(nivel de suplementacao). * Dados Obtidos a Partir da '/2 Carcaca Esquerda. 
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Os resultados deste experimento se assemelham aos obtidos por Lucas (2007), 

quando trabalhou com diferentes grupos geneticos (SRD,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V2 Boer e
 3

/ 4 Boer) terminados 

em partejo, abatidos aos 280 dias e pesando em media 28 kg, com resultados nao 

significativos (P>0,05) para morfometria. Mesmo assim, os dados verificados neste 

ensaio para os animais com maior nivel de suplementacao, que, alias, foram abatidos 

com 29,19 kg de PV e 210 dias de idade podem considerados proximos dos obtidos por 

esses autores para os animais
 XA Boer. 

O com portamento linear e positivo observado para o peso da gordura renal em 

funcao dos niveis de suplementacao permitiram que os animais fossem abatidos com 

diferentes PV embora com idade semelhante. Este aspecto traz a tona a reflexao sobre o 

ponto de abate, isto e, deve ser decidido em funcao do peso ou da idade. Bueno et al. 

(2000), que ao trabalharem com ovinos Sulffok, criados em confinamento e abatidos 

com idades de 90, 130 e 170 dias de vida, pesando 17,0, 27,4 e 35,4 kg de PV, 

obtiveram tambem efeito linear e positivo para o aumento da idade de abate. Os 

resultados nao apresentaram o mesmo comportamento no trabalho de Almeida Junior et 

al. (2004), quando avaliaram ovinos Sulffok confinados e submetidos a diferentes niveis 

de substituicao (0%, 50% e 100%) do grao de milho seco moido pela silagem de graos 

umidos de milho na alimentacao de cordeiros terminados em creep feeding e abatidos 

com 28 kg de peso vivo, pois nao se observou efeito significativo, obtendo media de 

21,50 g de gordura pelvica para os trts tratamentos. Esta media nao condiz com a 

observada no presente experimento, que varia de 82,5 e 269,5 para o tratamento com 0 e 

1,5% de suplementacao respectivamente, mas pode ser justificada pelo fato do caprino 

apresentar maior desenvolvimento de reservas energeticas na regiao abdominal, o que 

nao acontece com os ovinos, pois estes depositam suas reservas em outras regioes do 

corpo. 

As medidas da largura e profundidade do t6rax que cresceram linearmente 

(P<0,05) com a suplementacao sao tambem confirmadas por Pereira Filho (2003) em 

seus dois ensaios, que, trabalhando com caprinos Fl Boer x Saanem submetidos a 

diferentes niveis de restricao, obteve nao so para estas variaveis, mas para todas com as 

quais trabalhou, efeito linear e decrescente pela restricao alimentar, exceto para largura 

da garupa no segundo experimento. Cs resultados observados para a profundidade 

toracica confirmam os obtidos por Siqueira (2001) ao avaliar cordeiros machos e femeas 

Fl He de France x Corriedale em confinamento, quando obteve valores proximos de 

25,92 e 27,34 cm respectivamente. 
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A conformacao das carcacas (figura 8) variou de forma linear e positiva (P<0,05), 

justificando que o nivel de suplementacao dos animais ao ser aumentado pode resultar 

em carcacas de caprinos Fl Boer X SRD terminados em pastagem nativa com melhor 

conformacao, confirmando assim o resultado ja obtido no aumento da massa muscular 

presente nos animais com maior nivel de suplementacao. Quando se trata de 

acabamento os resultados nao sao os mesmos, pois, a suplementacao nao teve efeito 

linear positivo (P>0,05), indicando que os animais, mesmo os suplementados com 1,5% 

do PV em MS de concentrado, nao conseguiram exteriorizar em termos de gordura de 

cobertura e proporcionar um bom acabamento. 

C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 8 - Equacao de regressao e coeficiente de determinacao (R
2

) da conformacao e 

acabamento da carcaca de caprinos Fl Boer x SRD terminados em pastagem nativa e 

submetidos a quatro niveis de suplementacao. 

Os resultados da conformacao acima descritos podem ser considerados proximos 

dos relatados por Siqueira (2001), quando trabalhou com cordeiros machos, F l He de 

France x Corriedale, pesando em torno de 32 kg em confinamento, para femeas os 

melhores resultados foram obtidos quando atingiram 40 kg. Para o mesmo autor, os 

resultados do acabamento nos machos foram melhores observados nos animais abatidos 

com 36 e 40 kg e nas femeas nao se observou efeito significativo (P>0,05) para 

nenhuma idade de abate. Ja para Bueno et al. (2000), a idade de abate (90, 130 e 170 

dias de vida) teve efeito linear e positivo ao trabalhar com ovinos Sulffok em 

confinamento. 
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5 - CONCLUSOES 

Quando se deseja obter cabritos Fl Boer X SRD terminados em pastagem nativa e 

abatidos com 210 dias de vida com maicres medidas biometricas para largura da garupa, 

perimetro da coxa e com maiores escores corporais, bem como obter carcacas mais 

profundas e largas com maiores depositos de reservas energeticas em seu interior e com 

melhor conformacao recomenda-se fazer a suplementacao. 

O incremento da suplementacao em cabritos F l Boer X SRD terminados em 

pastagem nativa, resultou em animais para o abate com melhores condicoes corporais e 

em carcacas de melhor conformacao, principalmente em sua regiao posterior. 

Embora a suplementacao nao tenha melhorado o acabamento da carcaca, ocorreu 

um maior deposito de gordura perirenal. 
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