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ALIMENTARY BEHAVIOR DURING T H E SUPLEMENTA£AO OF F l KIDS 

(BOER X SRD) C R E A T E D IN NATIVE PASTURE 

ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

It was aimed at with this work to evaluate the alimentary behavior during the 

supplementation of kid goats Fl (Boer x SRD) finished in native pasture, 24 were used 

bovid, no castrated, with weight alive (PV) initial of 15 kg and 120 days of age. The 

experimental diets were constituted by pasture native "ad libitum" and growing levels of 

concentrated (0,5; 1,0 and 1,5% PV). The concentrate went to the base corn ground, 

bran, soy crumb, cotton pie, limestone, bovid mineral nucleus and soy oil, seeking to 

assist a daily earnings of 200 g for the largest supplementation level. Three evaluations 

were accomplished, in which eight animals were observed every ten minutes, repeated 

the months of June, July and August. There was not effect of the supplementation in the 

time of leisure. It was observed that the time of solid ingestion increased with the 

increase of the supplementation level, the animals that you/they received 1,5% of the 

concentrate weight reflected that increase in the reduction of the time spend with 

rumination. The period in that the pasture had his/her reduced (August) quality provided 

larger time of solid ingestion and smaller time of rumination. In percentile terms the 

month of July was what presented larger consumption of concentrated and larger 

leisure, they put the time spend with rumination for the animals didn't differ of August. 

The animals that received 1,0 and 1,5% of his/her concentrate weight were similar 

amongst themselves in the ingestion of dry matter in grams per minute. The animals, 

independently of the level of appraised supplementation, they spent more time with 

concentrate consumption as i f it characterized the drought period. 

Key Words: Ingestion, solids, time of grazing, concentrated and time of the year. 



COMPORTAMENTO ALIMENTAR DURANTE A SUPLEMENTACAO DE 

CABRITOS F l (BOER X SRD) CRIADOS E M PASTAGEM NATIVA 

RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Objetivou-se com este trabalho avaliar o comportamento alimentar durante a 

suplementacao de cabritos F l (Boer x SRD) terminados em pastagem nativa. Foram 

utilizados 24 caprinos, nao castrados, com peso vivo (PV) initial de 15 kg e 120 dias de 

idade. As dietas experimentais foram constituidas por pastagem nativas "ad libitum" e 

niveis crescentes de concentrado (0,5; 1,0 e 1,5 % PV). O concentrado foi a base milho 

moido, farelo de trigo, farelo de soja, torta de algodao, calcario, nucleo mineral caprino 

e oleo de soja, visando atender urn ganho diario de 200 g para o maior nivel de 

suplementacao. Foram realizadas treszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA avalia96es, nas quais eram observados oito 

animais a cada dez minutos, repetidas nos meses de junho, julho e agosto. Nao houve 

efeito da suplementasao no tempo de ocio. Foi observado que o tempo de ingestao de 

solido aumentou com o aumento do nivel de suplementa95o, os animais que receberam 

1,5% do peso de concentrado refletiram esse aumento na reduc. ao do tempo gasto com 

rumina9ao. O periodo em que a pastagem teve sua qual idade diminuida (agosto) 

proporcionou maior tempo de ingestao de solido e menor tempo de rumina9ao. Em 

termos percentuais o mes de julho foi o que apresentou maior consumo de concentrado 

e maior ocio, porem o tempo gasto com rumina9ao pelos animais nao diferiu de agosto. 

Os animais que receberam 1,0 e 1,5% de seu peso de concentrado foram semelhantes 

entre si na ingestao de materia seca em gramas por minuto. Os animais, 

independentemente do nivel de suplementa9ao avaliado, gastaram mais tempo com 

consumo de concentrado a medida que se caracterizava o periodo de estiagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P A L A V R A S - C H A V E : Ingestao, solidos, tempo de pastejo, concentrado e epoca do ano. 



1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os caprinos apresentam alta capacidade adaptativa, sobrevivendo e sendo produtivos 

em regioes com as mais diversas condi9<5es ambientais, pois adaptam-se a diferentes dietas. 

Assim, sua ocorrencia e vista em quase todas as regioes do mundo (CUNHA et al., 1997), 

utilizados para a produ9ao de leite, carne e couro. Na regiao Nordeste do Brasil, sao 

importantes fornecedores de proteina, principalmente atraves da carne. Entretanto pode-se 

observar que estes animais apresentam um desempenho baixo de crescimento no sistema 

de cria9ao adotado, sendo abatidos com a idade muito elevada (FIGUEIREDO & PANT, 

OLIVEIRA et al., 1982). 

, E importante destacar que o estudo do comportamento, saber sobre a localiza9ao, 

escolha e ingestao de alimentos pelos animais possibilita um ajuste no manejo alimentar, o 

que pode melhorar o desempenho produtivo (FRASER,1985 e MENDON^A et al., 2004). 

As atividades diarias dos ruminantes sao caracterizadas por tres atividades basicas: 

ingestao, rumina9ao e ocio, a dura9ao e distribui9ao destas podem ser influenciadas pelas 

caracteristicas da dieta, manejo, condi9oes climaticas e atividade dos animais no grupo 

(FISCHER etal., 1997). 

Campos (2003) relatou que ha uma diferen9a de tempo destinado a mastiga9ao, 

regurgita9ao do bolo alimentar e dinamica de degrada9ao ruminal entre caprinos e bovinos. 

O comportamento produtivo dos caprinos esta influenciado nao so pelas limita9oes 

geneticas desses animais, mas principalmente pela carencia de alimentos em determinadas 

epocas do ano. Lima et al. (1985) observaram que os cabritos nascidos no periodo 

chuvoso, atingiam peso de abate mais precocemente devido a maior disponibilidade de 

pasto, enquanto os nascidos no periodo seco, quando ocorre escassez de alimentos, 

atingiram esse peso mais tardiamente. 

De acordo com Van Soest (1994), quanto maior o teor de parede celular dos 

volumosos maior sera o tempo de rumina9ao. Outro aspecto importante e a forma fisica da 

dieta que influencia o tempo despendido nos processos de mastiga9ao e rumina9ao (DADO 

& ALLEN, 1995). O elevado consumo de alimentos tende a reduzir o tempo de rumina9ao 

por grama de alimento aumentando o tamanho das particulas fecais, quando os consumos 

sao elevados. 
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O tempo gasto em ruminacao e mais prolongado a noite, mas os periodos de 

ruminacao sao ritmados tambem pelo fornecimento de alimento. No entanto, existem 

diferencas entre individuos quanto azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dura9ao e a reparti9ao das atividades de ingestao e 

ruminacao, que parecem estar relacionadas_ao apetite dos animais, a diferen9as anatomicas 

e ao suprimento das exigencias energeticas ou reple9ao ruminal, que segundo Fischer et al., 

(1998) sao todas influenciadas pela rela9ao volumoso: concentrado. Os periodos gastos 

com a ingestao de alimentos sao intercalados com um ou mais periodos de rumina9ao ou 

de ocio. 

Em fun9ao da menor quantidade e baixa qualidade das forragens durante a epoca seca 

as necessidades nutricionais dos animais nao sao atendidas e estes nao atingem um 

desempenho satisfatorio comprometendo o seu real potencial genetico. O volumoso torna-

se limitado, uma vez que os volumes apresentam baixa concentra9ao de nutrientes por 

unidade de massa e lenta taxa de degrada9ao e escape, o que ira restringir a ingestao de 

alimento (JUNG &ALLEN, 1995). 

Contudo a termina9ao em confinamento pode se tornar inviavel pelo alto custo do 

concentrado e na termina9ao em pastejo os animais sao abatidos com idade avan9ada e 

com carca9a de qualidade inferior, restando, segundo Pereira Filho et al. (2006) a 

suplementa9ao em pastejo como uma alternativa para o acabamento de caprinos e o 

atendimento das exigencias de mercado. Por outro lado, caprinos em pastagem nativa 

quando submetidos a suplementa9ao podem apresentar comportamento alimentar 

diferenciado durante a suplementa9ao, sobretudo quando se utiliza niveis diferentes de 

suplemento. Segundo Dulphy et al. (1980), a eficiencia de rumina9ao aumenta quando o 

nivel de concentrado da dieta e aumentado. 

/ Parece pertinente avaliar o comportamento de caprinos mantidos em pastagem nativa 

recebendo suplementa9ao, visto que esses animais apresentam elevada capacidade seletiva, 

principalmente quando sao desafiados com diferentes niveis de suplementa9ao e tendo 

acesso a pastagem que sofrem altera96es quantitativa e qualitativa em curto espa90 de 

tempo. Neste sentido a avalia9ao do tempo desprendido para consumo, rumina9ao e ocio 

durante a suplementa9ao pode contribuir para adequa9ao do manejo com vista a 

maximizarem o consumo de materia seca e consequentemente o seu desempenho. 

, Portanto, objetivou-se com este trabalho avaliar o comportamento alimentar durante 

a suplementa9ao diurna de cabritos F l (Boer x SRD) terminados em pastagem nativa. 

Estas informa96es sao importantes para a defini9ao de condi9oes otimas de crescimento e 
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posteriormente associa-las as possibilidades economicas dos produtores, a fim de melhorar 

os indices de eflciencia alimentar resultando em reducao de custos de producao e tornando-

a mais eficiente. 
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2. R E F E R E N C I A L T E O R I C O 

2.1. Peril! da caprinocultura nordestina 

Atualmente a populacao de caprinos no Brasil e de aproximadamente 10 milhoes de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cabe9as (9.581.653) de acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, a 

Embrapa, de 1975 a 2003 a popula9ao de caprinos cresceu 35%, sendo a regiao Nordeste 

detentora de maior parte de caprinos do pais cerca de 93% dos caprinos. Com rela9ao a 

varia9ao de ra9as caprinas nativas existentes no Nordeste brasileiro, de acordo com uma 

pesquisa realizada no ano de 1979, para se identificar a ocorrencia de concentra9oes 

quantitativamente significativas destes caprinos, o BNB-ETENE afirmou que e uma 

raridade a ocorrencia desses tipos, devido a processos de acasalamento sem o devido 

controle, proporcionado pelo sistema ultra-extensivo de cria9ao, e a introdu9ao de ra9as 

exoticas de melhor potencial produtivo, iniciada desde 1930, mudando o padrao racial dos 

rebanhos nativos, predominando agora o tipo SRD (KASPRZYKOWSKI, 1982). 

No Nordeste os principais sistemas de explora9ao caprina sao o extensivo e semi-

extensivo (SOUZA NETO, 1987; citado por PIMENTA FILHO e SIMPLICIO, 1994), 

variando de acordo com as regioes do ecossistema semi-arido. Na pecuaria caprina do 

Nordeste a caatinga nativa e utilizada como suporte forrageiro, dificilmente e feito a 

suplementa9ao alimentar, a menos que esteja em um periodo seco. 

E comum a integra9ao com outras cria9oes como bovinos, ovinos e caprinos juntos 

(SOUZA NETO, 1987; citado por PIMENTA FILHO e SIMPLICIO, 1994). De modo 

geral a maioria dos animais mesti90s com ra9as caracteristicas de corte como Boer, que 

tern proporcionado um excelente resultado produtivo, dentre eles a redu9ao da idade ao 

abate, maior rendimento de carca9a, com potencial de ganho em peso, podendo atingir: 64 

kg aos oito meses; 92,2 kg aos 12 meses; 116,8 kg aos dois dentes; e, 114,7 kg aos quatro 

dentes, media para machos Boer em condi9oes controladas (CAMPBELL 1984, citado por 

SOUSA et al., 1998), devido ao seu sistema de produ9ao tern baixa produtividade. 

Todavia, pode-se incrementar muito a produtividade destas especies, quando se utilizam 

praticas adequadas de manejo da caatinga. Um manejo alimentar planejado alem de 

programas de melhoramento genetico, atraves do cruzamento de ra9as. 

Em termos gerais a caprinocultura vem crescendo na regiao Nordeste do Brasil, 

fato visivel no aumento do consumo de carne e de subprodutos desta especie. Barreto Neto 

(1998) enfatiza sobre a comercializa9ao desta carne que o principal cliente e o que mais 
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cresce, e o setor supermercadista, secundariamente, vem o mercado HRI: Hoteis, 

Restaurantes ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Institui9oes, visto que os matadouros frigorificos praticamente nao vendem 

a a90ugues devido a penetra9ao em grande quantidade de carnes clandestinas, talvez, 

futuramente, estes participem deste mercado devido a uma maior fiscaliza9ao, a fim de 

atender a um consumidor que a cada dia fica mais exigente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Influencia do comportamento ingestivo na digestao dos alimentos 

O comportamento dos caprinos, principalmente o tempo gasto para comer, beber, 

brincar, repousar, pode determinar varia9oes importantes no nivel de utiliza9ao dos 

nutrientes, sobretudo quando estes animais sao mantidos em regime de pasto e recebem 

algum tipo de suplementa9ao. A alimenta9ao de caprinos e baseada principalmente no uso 

de forragens, que e o componente mais barato da ra9ao, e que devido a sazonalidade tem o 

valor nutritivo limitado causando stress e baixa produtividade animal (MORON 

FUENMAYOR e CLAVERO, 1999). O desenvolvimento de tecnicas capazes de diminuir 

os efeitos das carencias e da redu9ao na qualidade das forragens durante a seca, mantendo 

m'veis ideais de crescimento e reduzindo o tempo de abate (SOUZA E ESPINDOLA, 

1999) se faz necessario. Uma alternativa e a utiliza9ao de suplementos, sejam energeticos, 

proteicos e/ou mineral. 

Existe muito a ser estudado ainda sobre a suplementa9ao em pastejo considerando 

aspectos como a utiliza9&o de concentrado relatado por varios autores como Barton et al. 

(1992) que comprovaram a diminui9ao em 1,5 horas no tempo de pastejo de novilhos 

suplementados em compara9ao ao grupo controle. Bailey et al. (1974) tambem verificaram 

que novilhos Holandes recebendo 3,6 kg de aveia reduziram o tempo de pastejo em 2 

horas. Fischer et al. (2002) observaram redu9ao do tempo de pastejo diurno de 409 para 

343 minutos de novilhas Jersey mantidas em azevem anual (Lolium multiflorum), que 

receberam milho moido na quantidade equivalente a 1% do PV em rela9ao as nao 

suplementadas. Platino Pardo et al. (2003) verificou ao trabalhar com novilhos em 

pastagem melhorada que a suplementa9ao energetica reduziu o tempo de pastejo e numero 

de bocados por minuto alem do numero de bocados totais, porem aumentou os tempos de 

descanso e caminhada. Balbinotti et al. (2002) constatou que, a suplementa9ao energetica 

fornecida a novilhos sobre uma pastagem nativa melhorada alterou o seu comportamento 

alimentar. 
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De modo geral nao existem muitos trabalhos sobre comportamento alimentar de 

caprinos na literatura. E este fator deve ser considerado durante a avaliacao do desempenho 

dos caprinos. O desempenho animal e determinado pelo consumo de nutrientes, sua 

digestibilidade e metabolismo. O consumo de alimentos, por sua vez, pode ser influenciado 

por fatores ligados aos alimentos, como palatabilidade, textura, aparencia visual e fatores 

ligados aos animais, como estado emotional, interacoes e aprendizado (MERTENS, 1994). 

O controle do consumo de alimentos esta diretamente relacionado ao comportamento 

ingestivo (CHASE et al., 1976). O consumo diario de alimentos compreende o numero de 

refeicoes diarias, a sua duracao e a taxa de ingestao. A reducao do tamanho das particulas 

dos alimentos ingeridos e um pre-requisito para adequada digestao microbiana e do animal 

hospedeiro, que ocorre principalmente por intermedio da mastigacao durante a ingestao e 

ruminacao e, em menor grau, atraves da a9ao dos microrganismos ruminais 

(BEAUCHEMIN & BUCHANAN-SMITH, 1989). 

Todavia, o comportamento ingestivo pode influenciar a digestao dos alimentos e a 

sua taxa de passagem pelo trato gastrintestinal dos ruminantes. Porem, os animais podem 

alterar seu comportamento ingestivo, modificando um ou mais dos seus componentes para 

superar condi9oes limitantes ao consumo e obter a quantidade de nutrientes necessaria 

(FISCHER, 1996). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. A Qualidade dos alimentos influenciando o comportamento alimentar 

De acordo com Van Soest (1994), o tempo de rumina9ao e influenciado pela 

natureza da dieta e parece ser proportional ao teor de parede celular dos volumosos. A 

forma fisica da dieta influencia o tempo desperdido nos processos de mastiga9ao e 

rumina9ao (DADO e ALLEN, 1995). Alimentos concentrados e fenos com particulas 

reduzidas encurtam o tempo de rumina9ao, enquanto volumosos com alto teor de parede 

celular tendem a aumentar o tempo de rumina9ao. O aumento do consumo de alimento 

tende a reduzir o tempo de rumina9ao por grama de alimento, fator provavelmente 

responsavel pelo aumento do tamanho das particulas fecais, quando os consumos sao 

elevados (VAN SOEST, 1994). De acordo com Thiago et al. (1992), a quantidade de 

alimento consumido por um ruminante, em determinado periodo de tempo, depende do 

numero de refei9oes nesse periodo e da dura9ao e taxa de alimenta9ao de cada refei9ao. 

Cada um desses processos e o resultado da intera9ao do metabolismo do animal e das 

propriedades fisicas e quimicas da dieta, estimulando receptores da saciedade. 
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Com volumosos, a mastigacao ira facilitar a digestao aumentando a degradacao 

ruminal, por elevar a MS e as fracoes de fibra potencialmente digerivel e reduzir o tempo 

de latencia de degradacao da fibra. Para dietas de cereais, sabe-se que, quando graos 

inteiros nao passam pelo processo de mastiga9ao, a digestao e limitada, e, 

consequentemente, requerem processamento (BEAUCHEMIN, 1992). 

Ribeiro et al., (2000) avaliando o comportamento ingestivo em pastagem de grama 

estrela por 10:00 horas, observaram que as cabras Saanen em lacta9ao pastejaram em 

media 4:00 horas, ruminaram em media 2:00 horas e permanecem em ocio por 4:00 horas. 

Por isso, o tempo gasto com pastejo foi igual ao gasto em descanso. Santos et al., (2004) 

observaram um tempo de rumina9ao e 6cio de 1:00 hora, respectivamente, avaliando 

caprinos da ra9a Saanen em pastagem de tifton 85 em um periodo de 8 horas diarias. 

Van Soest (1994) citou, que os ruminantes, como outras especies, procuram ajustar 

o consumo alimentar de acordo com suas necessidades nutricionais, especialmente energia. 

O comportamento ingestivo de bovinos mantidos a campo caracteriza-se por periodos 

longos de alimenta9ao, de 4 a 12 horas por dia, entretanto, para animais estabulados, os 

periodos variam de uma, para alimentos ricos em energia, a seis horas, ou mais, para fontes 

com baixo teor de energia. 

Welch (1982) afirmou que o aumento no fornecimento de fibra indigestivel nao 

incrementa a rumina9ao a mais de 8 ou 9 h/dia, sendo a eficacia de rumina9ao importante 

no controle da utiliza9ao de volumosos; assim, um animal que rumina mais volumoso 

durante esse periodo de tempo pode consumir mais e ser mais produtivo. 



16 

3. M A T E R I A L E METODOS 

3.1. Localizacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O experimento foi realizado na fazenda Nupearido, localizada no municipio de 

Patos pertencente ao Centro de Saude e Tecnologia Rural (CSTR), da Universidade 

Federal de Campina Grande, Campus de Patos, Paraiba, Brasil, durante o periodo de 05 de 

junho a 14 de agosto de 2007. 

O municipio de Patos esta localizado geograficamente na mesorregiao do Sertao 

Paraibano, a 7°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V latitude Sul e 35° V longitude Oeste de Greenwich com altitude de 

242 m acima do nivel do mar, segundo informacoes de GPS (Global Positioning 

System). 

3.1.1. Clima 

O clima da regiao e do tipo BShw' classificado como quente e seco segundo a 

classificacao de Koppen, semi-arido, caracterizado por duas estacoes bem definidas, 

tendo esta9So chuvosa curta no verao-outono, com concentra9ao das chuvas nos meses 

de mar9o e abril, porem a esta9ao chuvosa pode ocorrer de Janeiro a maio (Ambiente 

Brasil, S/D). A precipita9ao pluviometrica anual varia de 500 a 1300 mm, mas a media 

historica e de 500 mm/ano. Na esta9ao seca ou periodo de estiagem, varia de 6 a 8 

meses, tendo inicio em Junho e finalizando em Dezembro, com temperatura media anual 

de 28,5°C, sendo as maximas de 37° e minimas de 26°C, respectivamente. A media anual 

da umidade relativa do ar e de 61%. Segue logo abaixo a tabela de precipita9ao pluvial 

do periodo experimental. 

Tabela 01 Precipita9ao pluvial do periodo experimental. 

Mes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mar90 Abril Maio Junho Media total 

Quantidade (mm) 10 0,5 13 10 

0,5 20 6 

0,5 52 

32 

0,3 

38 

13 210,3 

Total do mes (mm) 11 118,3 71 10 210,3 
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3.1.2. Topografia e solo 

A topografia e caracterizada por um relevo suava ondulado (declividade 3,0 a 

8,0%) e o ondulado (declividade 8,0 a 1,5%), formando pequenas elevacoes de topos 

arredondados e pendentes curtas ou medias, em geral convexas. 

Apresentam pequenas areas de solo, misturados irregularmente ou associados as 

condi9oes de relevo, sendo dominantes os solos classificados como brunos-nao-calcios e 

planossolos (planossolicos), ocorrendo, eventualmente, solos letolicos distroficos. 

3.1.3. Caracterizacao da vegetacao 

A vegeta9ao nativa presente nos um piquete de 1,05 hectares e caracterizada por 

ser, predominantemente herbacea, apresenta ainda gramineas como: milha (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); apresenta ainda especies como: bamburral 

(Hyptis suaveolens Point), manda pulao (Croton sp.) e bredo (Amaranthus sp.) dentre as 

outras dicotiledoneas herbaceas. 

A vegeta9ao da referida area foi submetida ao raleamento seletivo, com o 

objetivo de remover parcialmente as especies indesejaveis, como as invasoras: jurema-

preta e marmeleiro. As especies arboreas e arbustivas foram preservadas especialmente 

as de elevado potencial madeireiro, ou que seja considerada pi ant a em processo de 

extin9ao, ou aquelas que permanecem verdes durante o periodo de estiagem como o 

juazeiro. A area foi enriquecida com capim buffel apos o raleamento, distribuindo-se as 

sementes uniformemente em toda a area experimental. A Composi9ao quimica da 

pastagem e disponibilidade das graminhas e dicotiletonias e descrita abaixo com tabela e 

grafico respectivamente: 
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Tabela 02 Composicao quimica da forragem nativa do inicio meio e fim do periodo 

experimental 

Periodo experimental 

Inicio Meio Fim 

Item Gram Die Gram Die Gram Die 

MS 30,67 28,91 51,75 71,48 70,51 44,72 

M M * 9,14 7,36 6,15 5,98 6,85 6,35 

PB* 9,8 12,42 4,35 8,29 5,71 13,43 

EB* 4,21 4,21 4,14 4,27 4,16 4,57 

FDN* 77,51 60,6 79,64 66,35 80,31 67,12 

FDA* 65,33 48,23 64,71 56,73 64,53 52,28 

• Valores expressos com base na materia seca. 

Grafico 1 da disponibilidade de graminhas e dicotiledoneas pelo periodo experimental. 
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3.2. Descricao dos animais e manejo alimentar 

Foram utilizados 24 cabritos mesticos Fl (Boer x SRD), machos nao castrados, 

com peso vivo (PV) medio de 15 kg e 120 dias de idade. Foi adotado um periodo de 14 

dias para adaptacao, os animais foram previamente vermifugados. Todos eles foram 
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pesados e identificados individualmente, atraves de brincos plasticos numerados e 

afixados nas orelhas. 

Foi adotado o regime de semi-confinamento, os animais passavam parte do dia 

em pastagem nativa e eram confmados das 16 as 18h, em gaiolas individuals de madeira 

com dimensoes 97 cm de altura, 1,23 cm de comprimento, 68 cm de largura, tendo ainda 

comedouros e bebedouros individuals. 

Foi oferecido aos caprinos tres niveis crescentes de concentrado (0,5% , 1,0%, 

1,5%), a racao experimental era a base 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 (1,5%), nucleo mineral para caprinos (1,74%), sendo a mistura feita de forma 

manual. O balanceamento da racao foi realizado seguindo as recomenda^oes do AFRC 

(1998), de modo que o maior nivel de suplementacao obtivesse ganho de 200g por dia. 

A suplementacao foi fomecida as 16 h, na forma de mistura concentrada ajustada 

em funcao do PV dos animais a cada pesagem, os animais eram pesados a cada 14 dias 

sempre as 7:30h da manha, apos jejum de 16:00h visando monitorar o ganho de peso. A 

fim de ajustar a quantidade de suplemento oferecido, as sobras eram pesadas 

diariamente, para garantir o consumo "ad libitum", trabalhou-se com sobras de 10% do 

oferecido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3. Metodologia da avaliacsio do comportamento alimentar diurno 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA avalia9ao do comportamento alimentar foi feita atraves de observacoes visuais 

realizadas a cada cinco minutos com intervalos de 10 minutos entre uma observa9ao e 

outra, durante duas horas e por seis periodos, ou seja, seis dias. Sendo dois dias por mes 

durante tres meses, junho , julho e agosto, correspondendo a seis repeti96es no tempo, 

totalizando 720 minutos de observa9ao em confinamento. 

Para estimar o tempo gasto por animal nas atividades durante a suplementa9ao no 

cocho (comendo, ruminando e ocio) as avalia9oes foram feitas por tres observadores 

treinados e posicionados de modo a nao interferir na rotina dos animais, os dados 

referentes as atividades de comportamento de cada animal foram anotados em ficha 

individualizada. Nesta ficha foi informada a data da coleta, o numero do animal observado 

(escolhido mediante sorteio previo), o horario de cada observa9ao e a atividade que o 

caprino estava realizando no momento da observa9ao. As atividades registradas foram, 

tempo de ingestao de solido, de rumina9ao e de ocio. 
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Foi considerado como consumo (comendo) o tempo gasto na selecao do bocado, 

apreensao e manipulacao do bolo alimentar; o tempo referente a regurgitacao, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

remastiga9ao do bolo alimentar e o tempo entre degluti9ao e regurgita9ao foram avaliados 

como rumina9ao. Como ocio foi considerado o tempo referente as atividades brincando, 

deitado, deste que nao se configurasse consumo ou rumina9ao. Todas as atividades 

referentes ao comportamento alimentar dos animais foram interpretadas como mutuamente 

exclusivas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4. Ana Use estatistica 

O delineamento experimental sera inteiramente casualizado (DIC), com tres 

tratamentos (0,5% , 1,0%, 1,5%), seis repeti96es e repetidas no tempo, utilizando-se o 

seguinte modelo matematico: 

O modelo matematico utilizado foi: 

Yy =zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \i + Sj + A < i l j + M k + SM j k + Ejj k, onde: 

Yy = valor observado para a caracteristica analisada; 

\i = media geral; 

Sj = efeito da suplementa9ao i , com i variando de 1 a 3; 

A(i)j = efeito das unidades experimentais aninhadas dentro de A, ou seja, erro a; 

Mk = efeito do tempo (meses), com k variando de 1 a 3; 

SMjk = efeito da intera9ao entre nivel de suplementa9ao e meses; 

Ejj = erro experimental 

Os dados foram submetidos a analises de variancia e as medias foram comparadas 

pelo teste de Tukey, sempre ao nivel de 5% de probabilidade. O processamento dos dados foi 

feito utilizando-se o programa estatistico SAS (1999). 
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4. R E S U L T ADOS E DISCURSAO 

Na Figura 1 sao descritos os resultados referentes ao comportamento alimentar em 

funcao dos niveis de concentrado ofertado. Observa-se que nao houve variacao no tempo 

de 6cio(0) entre os tratamentos, o tempo de ruminacao(R) tambem nao diferiu o que de 

acordo com Dulphy et al. (1980), nao deveria ter acontecido pois segundo seus estudos ao 

elevar-se a inclusao de concentrado da dieta, aumenta a eficiencia de ruminacao, ou seja o 

tempo de ruminacao deveria ter sido inversamente proportional ao nivel de suplementacao, 

o que nao foi observado nesta situacao pois o tempo destinado a rumina9ao foi 

praticamente o mesmo para os tres tratamentos. 

* 55,56a 

31,94b 

- O 25,00a 

0,5 1,0 1,5 

Nivel de Suplementa9ao (% PV) 

Figura 1 - Comportamento alimentar (minuto) durante a suplementa9ao de cabritos F l 

Boer x SRD terminados em pastagem nativa. 

O tempo gasto com consumo (C) de alimento foi menor nos animais suplementados 

com 0,5 % e maior nos que receberam 1,5%, refletindo claramente a quantidade de 

suplemento ofertado e imposto pelos tratamentos. Os animais do tratamento 1% tiveram 

um tempo gasto com consumo semelhante ao observado no tratamento 0,5%, apesar de 

receberem 50% a mais de concentrado. 
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Os resultados, quando expressos em percentagem do tempo gasto com consumo 

(PC), ruminacao (PR) e ocio (O) da Figura 2 apresentam comportamento diferente do 

observado quando expresso em minuto (Figura 1), mas em relacao ao tempo de ocio o 

comportamento foi o mesmo, nao havendo variacao nos valores do percentual dos tres 

tratamentos, ou seja, os animais dos tratamentos 0,5, 1,0 e 1,5% gastaram em termos 

relativos 50,13, 53,29 e 49,10% do tempo destinado a suplementacao descansando, 

respectivamente. O mesmo nao aconteceu com os animais do experimento de Burger et al. 

que avaliou o comportamento ingestivo de cinco bezerros holandeses, inteiros, jovens, 

recebendo dietas contendo 30, 45, 60, 75 e 90% de concentrado, tendo como volumoso o 

feno de capim coast-cross, foi constatado que o ocio apresentou um crescimento linear com 

o aumento do nivel de concentrado na dieta dos bovinos. 

Nivel de Suplementacao (%PV) 

Figura 2 - Comportamento alimentar durante (%) a suplementacao de cabritos Fl Boer x 

SRD terminados em pastagem nativa. 

Ja no percentual de ruminacao ocorreu diferenca entre os tratamentos 0,5 e 1,5 e os 

animais que receberam 1% de suplementacao tiveram valores intermediaries, ou seja, igual 

aos dois tratamentos. A diminuicao no percentual de ruminacao dos animais que receberam 

1,5 % de suplementacao pode ser associada a menor ingestao de volumoso, que por sua 

vez, deve ter ocorrido como conseqiiencia da quantidade e qualidade da pastagem, levando 

os animais a ingerir menos volumoso e mais concentrado, a fim de atender a suas 
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necessidades nutricionais. Alem disso essa diferenca em percentual na atividade de 

ruminacao sugere que variacao na quantidade de concentrado ofertado pode exigir tempos 

diferentes na ruminacao, principalmente quando a qualidade do volumoso oferecido 

comprometer a ingestao total de energia, e mais uma vez, tendo como consequencia a sua 

substituicao pelo e concentrado. Os resultados do tempo gasto com ruminacao neste 

trabalho vem corroborar com os obtidos no trabalho de Burger et al. (2000) que tambem 

diminuiu a medida que a quantidade de concentrado ofertado aos bezerros aumentava, o 

tempo gasto com consumo aumentou para aqueles que receberam mais concentrado, o que 

tambem ocorreu com os caprinos Fl ( Boer x SRD). 

A ingestao de suplemento dos animais do tratamento 0,5% representou 17,54% do 

tempo de suplementacao, sendo inferior (P<0,05) aos 29,25 observados para o os animais 

suplementados com 1,5%; ja os animais que receberam 1% de suplementacao 

apresentaram 22,02 %, valor intermediario e semelhante aos demais tratamentos. 

E apresentado na Figura 3 um elevado tempo de ocio nos diferentes meses do 

experimento, porem, nao ocorreu variacao. Ja em relacao ao tempo de ruminacao, os 

animais no mes de agosto passaram menos tempo quando comparado com o observado nos 

meses de junho e julho, que, alias, foram semelhantes entre si. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 3 - Comportamento alimentar durante (minuto) a suplementacao de cabritos Fl 

Boer x SRD terminados em pastagem nativa nos meses de junho, julho e agosto. 
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Quanto ao tempo de consumo, ocorreu o contrario, os animais no mes julho e 

agosto apresentaram tempo de consumo semelhante, e ambos tiveram maior tempo de 

consumo do que o registrado nos animais durante o mes de junho. 

Como nao houve interacao entre suplementacao e meses, a discussao do 

comportamento alimentar nos diferentes meses pode trazer alguma contradicao. Por 

exemplo, a relacao do FDN com o tempo de ruminacao, que de acordo com Van Soest 

(1994), o tempo despendido em ruminacao, influenciado pela natureza da dieta, e 

proportional ao teor de parede celular dos volumosos, ou seja, quanto maior a participacao 

de volumosos na dieta maior o tempo despendido em ruminacao, que no caso deste 

trabalho deveria ter ocorrido em agosto e nao em junho e julho. Neste caso, a 

suplementacao dos animais em pastejo pode, de certa forma, explicar esse comportamento, 

pois Carvalho Junior (2007) observou efeito substitutive maximo quando o nivel de 

suplementacao foi estimado em 0,74% do PV e a estimativa maxima para o consumo de 

volumoso ocorreu quando a suplementacao atingiu 0,87% do PV. 

Na Figura 4 observamos que no mes de agosto os animais destinaram mais tempo 

de suas atividades durante a suplementacao para descansar (59,23%), diferindo (p<0,05) 

dos 46,63% observados para o mes de julho, o qual foi intermediario e semelhante aos dois 

periodos. O percentual de ruminacao 30,44% e 28,63% correspondente a junho e julho 

respectivamente foram semelhantes (p>0,05), em compensacao no mes de agosto os 

animais apresentaram o menor (p<0,05) percentual de ruminacao (17,13%), tendo como 

conseqiiencia maior percentual de ocio. 
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Figura 4 - Comportamento alimentar (%) durante a suplementacao de cabritos Fl Boer x 

SRD terminados em pastagem nativa nos meses de junho, julho e agosto. 

Os animais no mes de junho passaram 19,17% do tempo consumindo concentrado, 

diferindo dos 27,74% observados para os animais no mes de julho, o resultados do mes de 

agosto 23,64% assumiu valor semelhante aos outros dois tratamentos. Esses resultados 

vem confirmar que a suplementacao em pastejo e um tema por demais complexo, e que 

dependendo dos niveis de suplementacao e da qualidade da pastagem os animais 

apresentam comportamento diferente. Segundo Reis et al. (1997), nestes casos o ideal e 

definir o nivel de suplementacao que garante o maximo consumo de materia seca tanto de 

volumoso como de concentrado, ou seja, que o concentrado potencialize a utilizacao do 

volumoso atraves do chamado efeito aditivo. 

A ingestao de materia seca em gramas por minuto descrita na Figura 5 permite 

observar que os animais que receberam 1,0 e 1,5% de seu peso de concentrado foram 

semelhantes entre si, o que significa que em ambos os grupos apesar da diferenca na oferta 

de concentrado eles ingeriram a mesma quantidade de materia seca no mesmo periodo de 

tempo, o que nao e observado nos animais do tratamento 0,5%, isso se da tambem devido a 

menor quantidade de concentrado que eles recebiam. E mais uma vez, e visto que o nivel 
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de suplementacao em que provavelmente ocorra o maximo de substituicao seja mais 

proximo do m'vel de 1,0 % do que do de 1,5 % do PV. Para estes animais Carvalho Junior 

(2007) estimou esse nivel em 0,74% do PV. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 5 - Ingestao de materia seca (gMS/min) durante a suplementacao de cabritos Fl 

Boer x SRD terminados em pastagem nativa em funcao dos niveis de 

suplementacao. 

O consumo de materia seca de concentrado (g/min) apresentou-se de forma 

crescente a cada mes de evolucao do experimento (Figura 6). No mes de Junho, periodo 

inicial das avaliacoes, os animais ingeriram menos concentrados uma vez que o pasto 

oferecia uma boa oferta forragem, o que diminuiu com a estiagem que se agravou nos 

meses seguintes julho e agosto, elevando a ingestao de MS em menor espaco de tempo. 

Alem disso em agosto a quantidade de suplemento ofertado aos animais era maior do que 

em junho, uma vez que o ajuste da racao oferecida era feito de acordo com o peso do 

animal, o qual era realizado a cada 14 dias. 
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Figura 6 - Ingestao de materia seca (g/min) durante a suplementacao de cabritos F l Boer x 

SRD terminados em pastagem nativa nos meses de junho, julho e agosto. 

Esse comportamento crescente de junho para agosto vem confirmar a afirmativa de 

Van Soest, 1994, de que os ruminantes, procuram ajustar o consumo alimentar as suas 

necessidades nutricionais, especialmente de energia destaca Arnold, 1985, o que permite 

afirmar que em junho os animais apresentavam resposta diferente a suplementacao, pois 

tinham na pastagem verde e tenra uma fonte de alimento de boa qualidade. 

De uma forma geral esses resultados respaldam o trabalho, concordamos com 

Fischer et al., (1998), quando diz que as diferencas entre individuos, quanto a duracao e a 

reparticao das atividades de ingestao e ruminacao, relacionadas ao apetite dos animais, a 

diferencas anatomicas e ao suprimento das exigencias energeticas ou replecao ruminal, sao 

influenciadas pela relacao volumoso: concentrado. 
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5. CONCLUSAO 

A suplementacao nos niveis estudados para caprinos Fl Boer x SRD terminados em 

pastagem, independentemente do mes, tern influencia direta no tempo gasto no consumo de 

concentrado e no tempo de ruminacao, com os animais suplementados com 1,0 e 1,5 % do 

PV necessitando de mais tempo para essas atividades, mas em termos de ocio qualquer 

nivel de suplementacao pode ser praticado. 

Os animais, independentemente do nivel de suplementacao avaliado, gastaram mais 

tempo com consumo de concentrado a medida que se caracterizava o periodo de estiagem, 

indicando que a disponibilidade e a qualidade do volumoso sao tao importantes quanto ao 

nivel de suplementacao praticado, o que permite sugerir uma avaliacao conjunta do 

comportamento com os dados de consumo e digestibilidade da forragem, bem como do 

desempenho dos animais. 
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