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RESUMO 

SOUZA, L. M. Eficiencia reprodutiva de um rebanho leiteiro pardo suico criado 

na estacao experimental de Cruzeta - EMPARN - Municipio de Cruzeta - RN; 

Brasil.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA [Reproductive efficiency of a brown Swiss dairy herd created at the 

experimental station of Cruzeta - EMPARN - Cruzeta - RN, Brazil]. 2013. 30. 

Monografia (Medicina Veterinaria) - Unidade Academica de Medicina Veterinaria, 

Universidade Federal de Campina Grande. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiencia reprodutiva de vacas da raca 

Pardo suica criadas no semiarido nordestino, mais especificamente no Centro 

Vocacional Tecnologico de Bovinocultura de Leite do RN - CVTBL - RN, localizado 

na Estacao Experimental de Cruzeta - EMPARN, municipio de Cruzeta microrregiao do 

serido norteriograndense. Foram coletados dados das fichas zootecnicas individuais de 

50 vacas da raca Pardo Suica, entre os anos de 1984 a 2013. Os dados coletados foram 

anotados e catalogados com flnalidade de analise estatistica, a qual foi realizada pela 

determinacao dos valores medios e respectivos desvio padrao da idade a primeira cria e 

intervalo entre partos. Foram testados os efeitos do mes, ano e estacao do ano sobre a 

idade a primeira cria e ano, estacao e ordem de paricao sobre o intervalo entre partos. 

Os dados foram analisados atraves do programa InStat 3 e comparados pelo teste de 

Tukey com significancia ao nivel de 1%. Os resultados estatisticos obtidos para a idade 

a primeira cria considerando o periodo do ano chuvoso e seco do nascimento e o ano do 

nascimento foram de P<0,01 e 0,01%, respectivamente, se mostrando bastante 

significativos, no entanto os referentes a idade a primeira cria, considerando o mes de 

nascimento, bem como os referentes ao intervalo entre partos considerando ano, estacao 

e ordem de paricao , nao foram constatadas diferencas estatisticas significativas nesses 

valores. 

PALAVRAS-CHAVE: Eficiencia Reprodutiva. Bovino Leiteiro. Pardo suico. 



ABSTRACT 

SOUZA, L. M. Reproductive efficiency of a brown Swiss dairy herd created at the 

experimental station of Cruzeta - EMPARN - Municipality of Cruzeta - RN, 

Brazil.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA [Eficiencia reprodutiva de um rebanho leiteiro pardo suico criado na estacao 

experimental de Cruzeta - EMPARN - Municipio de Cruzeta - RN; Brasil]. 2013. 30. 

Monografia (Medicina Veterinaria)- Unidade Academica de Medicina Veterinaria, 

Universidade Federal de Campina Grande. 

This study aimed to evaluate the reproductive efficiency of cows bred brown Swiss 

created in the semiarid Northeast, specifically in Vocational Technology Center of 

Dairy Cattle RN - CVTBL - RN, located at the Experimental Station Cruzeta -

EMPARN, municipality of Cruzeta. Data were collected from 50 individual chips 

husbandry of Brown Swiss cows, between the years 1984-2013. The data collected was 

recorded and cataloged with the purpose of statistical analysis, which was performed by 

determining the mean values and their standard deviation of age at first calving and 

calving interval. We tested the effects of the month, year and season on age at first 

calving, year, season and lactation on calving interval. Data were analyzed using the 

software InStat 3 and compared by Tukey test with a significance level of 1%. The 

statistical results obtained for age at first creates considering the time of year rainy and 

dry birth and birth year were P<0.01 e 0.01%, respectively, to be rather significant, 

however those regarding age at first calving, considering the month of birth as well as 

those related to calving interval given year, season and lactation, were not found 

statistically significant differences in these values. 

KEYWORDS: Reproductive Efficiency. Cattle Dairy. Brown Swiss. 
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1 INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante do crescente interesse no ambito da reproducao animal, e de extrema 

importancia o conhecimento da eficiencia reprodutiva de uma determinada raca com a qual se 

deseja trabalhar. Com conotacao especifica, o estudo dos parametros correlacionados a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

reprodu9ao, tern em vista, a precisao diagnostica e prognostica previa, quanto ao maior 

aproveitamento da vida reprodutiva de um rebanho. 

A ra9a Pardo Suica e uma das ra9as bovinas mais antigas e mais puras que se conhece. 

E uma ra9a muito apreciada por suas diferentes qualidades, pela quantidade e qualidade do 

leite, por sua carne e por sua habilidade para trabalho. Associa9ao Brasileira de Criadores de 

Gado Pardo-Sui9o - ABCGPS (2011). 

Eficiencia reprodutiva e a habilidade de fazer a vaca ficar gestante apos o periodo 

voluntario de espera o mais rapido possivel. Reprodu9ao ineflciente reduz a lucratividade 

tanto por reduzir a eficiencia na produ9ao de leite como por reduzir o numero de novilhas para 

reposi9ao, tambem aumenta os gastos com semen, medicamentos e servi90s Medicos 

veterinarios. SANTOS & VASCONCELOS (2007). 

As ra9as leiteiras de origem europeias quando introduzidas nas regioes tropicais 

enfrentam adversidades climaticas resultando, como natural conseqiiencia, o seu baixo 

rendimento. No Brasil este aspecto reverte-se de grande importancia, ja que a situa9ao 

geografica do pais localiza-se predominantemente na regiao tropical que, aliada as 

deficiencias de manejo, resulta em menor desempenho dos rebanhos. 

A avalia9ao da eficiencia reprodutiva constitui importante passo para verificar o grau 

de adaptabil idade de uma ra9a ou um rebanho frente ao meio no qual e criado. Na 

caracteriza9ao dessa eficiencia, tern sido demonstrado que os fatores do meio exercem maior 

influencia que os fatores geneticos. PENA ALFARO (1982). 

Os fenomenos reprodutivos no gado leiteiro constituem um requisito basico na 

produ9&o, ja que existe uma interdependencia natural entre esses fenomenos e a redu9ao de 

leite, por esse motivo devem ser tornados os cuidados necessarios para manter a saude 

reprodutiva do rebanho. 

As pesquisas realizadas, objetivando determinar a part icipa9ao do fator genetico na 

eficiencia reprodutiva, tem-se revelado de baixa influencia, enquanto que os fatores do meio 

exercem destacado efeito. Isto demonstra a grande importancia que deve ser dada a eficiencia 

das praticas de alimentacao, manejo e sanidade, como uma forma de atenuar os fatores 

climaticos adversos, e possibilitar condi9oes para o animal exteriorizar melhor o seu 
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potential. Na producao de leite o fator genetico revela-se mais influente conforme pode ser 

demonstrado em diversos trabalhos. 

Desta forma o presente trabalho objetiva avaliar a eficiencia reprodutiva do rebanho 

Pardo suico criado na Estacao Experimental de Cruzeta - EMPARN, RN, levando em 

consideracao a analise estatistica dos valores medios e respectivos desvio padrao das 

caracteristicas deste rebanho quanto a idade a primeira cria e intervalo entre partos, 

observando a interferencia de alguns fatores do meio como o efeitos do mes, ano, estacao do 

ano e ordem de paricao sobre essas caracteristicas. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Gerais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Efetuar um estudo sobre a eficiencia reprodutiva do gado pardo suico no semiarido 

nordestino, criado na Empresa de Pesquisas Agropecuarias do Rio Grande do Norte -

EMPARN, Estacao experimental de Cruzeta-RN, buscando caracterizar a eficiencia reprodutiva 

dessa raca nas condicoes climatica a que estar submetida. 

2.2 Especificos 

• Determinar a idade a primeira cria e intervalo entre partos, no rebanho Pardo 

Suico criado na Estacao Experimental de Cruzeta RN. 

• Caracterizar o efeito do mes, ano e estacao de nascimento sobre a idade a 

primeira cria. 

• Caracterizar o efeito da ordem de paricao, estacao e ano sobre o intervalo entre 

partos. 
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3.1 Idade a Primeira Cria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estudo da idade a primeira cria se constitui em um dos principais aspectos de 

avaliacao do desempenho reprodutivo das femeas bovinas, especialmente quando exploradas 

nas regioes tropicais. 

Segundo Lush (1965), a eficiencia reprodutiva de uma fetnea diminui 

consideravelmente quando a primeira cobricao ocorre tardiamente, contribuindo, 

consequentemente, para uma idade retardada ao primeiro parto. 

Coelho e Barbosa (2007) descrevem a existencia de uma correlacao positiva entre 

menor idade a primeira cria e maior numero de partos, sendo assim fator determinante para 

uma maior longevidade reprodutiva e consequente melhor eficiencia. 

Mahadevan (1956) cita que, quanto mais cedo a vaca tiver a primeira cria, maior sera 

a duracao da sua vida produtiva e mais alta sera a sua eficiencia reprodutiva. Enfatiza ainda 

que atraves de boa alimentacao e manejo adequado, principalmente nas fases iniciais da vida, 

e possivel diminuir a idade a primeira cria nas femeas das racas leiteiras. 

Silva (1980) admite que os fatores que influem sobre a idade a primeira cria tambem 

exercem efeito sobre a puberdade e a primeira cobricao. Corroborando com a mesma ideia 

SING et al (1968) ressalta alta correlacao entre esses parametros reprodutivos. 

Muller & Fontes (1971) citam que as racas leiteiras de origem europeia, quando 

exploradas nos tropicos, apresentam idade a primeira cria mais elevada em relacao a seus 

paises de origem, fato que contribui para diminuir ainda mais sua eficiencia reprodutiva. 

Tabela 1- Idade media a primeira cria no Brasil, em meses, ano e raca, segundo 

diversos autores. 

AUTOR(ES) ANO RACA MEDIA 

(meses) MULLER, P. B. 1971 Holandesa 36.47 

MULLER, P.B. 1976 Holandesa 40.80 

CAMPOS, B.E.Set al 1976 Holandesa 31.81 

DINIZ, M.L. et al 1977 Holandesa 36.20 

LOBO, R.B. & DUARTE, F.A.M. 1977 Pitangueiras 42.87 

PRIMO, G.B. 1978 Holandesa 40.25 

ARAUJO, A.B. & BONA, M.L.C. 1979 Scwyz 39.07 

CRUZ, J.W.B. et al 1980 Schwyz e cruzamentos 44.40 
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CAMPELLO,E.C.B. etal 1980 Holandesa 32.22 

MANSO, H.C. et al 1980 Holandesa 33.60 

FREITAS, M.S. et al. 2001 Holandeza (cruzamento) 31.00 

SILVA, M.V.G.B. et al. 2006 Holandeza (cruzamento) 45.60 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Intervalo entre Partos 

E o periodo compreendido entre dois partos consecutivos. E formado pelo periodo de 

servico e periodo de gestacao. Representa um dos principais indicadores do desempenho 

reprodutivo das femeas, sendo regulado diretamente pelo periodo de servico, uma vez que o 

periodo de gestacao se mantem dentro de intervalos de pouca variacao. Spielman & Jones 

(1939), Vandemark & Salisbury (1970) e Bozworth et al., (1972), consideram que o intervalo 

ideal situa-se entre 12-13 meses, a fim de que a femea possa atingir melhor desempenho 

produtivo e reprodutivo. 

Olds (1969) cita que intervalos entre partos curtos resultam em maior producao de 

bezerros, assim como maiores indices diarios de producao de leite. Pereira & Miranda (1980) 

admitem que os intervalos entre partos longos concorrem para o aumento dos intervalos entre 

geracoes e, consequentemente, na reducao do progresso genetico atraves da selecao. 

Segundo Fonseca et al., (1974), o intervalo entre partos longo, observado no Brasil, 

constitui um dos pontos de estrangulamento da pecuaria, sem, contudo, esquecer dos fatores 

geneticos, nutricionais, processos infecciosos e deficiencias de manejo como causas dos 

longos intervalos entre partos. 

Alba (1964) relata que nas regioes tropicais os bovinos leiteiros de origem europeia, 

que ainda nao sofreram o processo de adaptacao completa, podem apresentar maiores 

intervalos entre partos e se tornem menos produtivos, embora ostentem lactacoes individuais 

superiores quando comparados com racas mais adaptadas. 

Ruas et al. (2005), o menor intervalo entre partos e influenciado diretamente pela 

alimentacao, pois em suas pesquisas animais mais pesados e de melhor condicao corporal 

apresentaram intervalo entre partos menor quando comparados aos animais mais leves e 

menos nutridos. 
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Tabela 2 - Intervalo medio entre partos no Brasil, em dias, ano e raca, segundo 

diversos autores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AUTOR(ES) ANO RA^A MEDIA(dias) 

MULLER, P.B. 1971 Holandesa 483.78 

DIAS, F.M. et al 1976 Holandesa 412.83 

PRIMO, G.B. 1978 Holandesa 518.32 

LEITE, T.E. et al 2001 Holandesa 443,83 

WOLFF, M. et al 2005 Holandesa (cruzamento) 380,73 
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4 MATERIAL E METODO 

4.1 Material 

4.1.1 Origem dos dados 

Foram coletados dados zootecnicos referentes a vida reprodutiva de 50 femeas da 

raca pardo suica, criadas na Estacao Experimental de Cruzeta - EMPARN, local izada no 

Estado do Rio Grande do Norte, no periodo compreendido entre 1984 e 2013. 

A fazenda esta localizada no Municipio de Cruzeta, regiao do Serido do Rio Grande 

do Norte. 

4.1.2 Clima 

O clima da regiao e tipico do semiarido. A precipitacao pluviometrica media anual e 

de 300-800 mm, caracterizado pela baixa umidade, pouco volume pluviometrico e por duas 

estacoes bem definidas: uma seca e outra chuvosa. 

Apresenta uma faixa de concentracao pluviometrica entre os meses de Janeiro e maio, 

estacao chuvosa e a partir de entao, os niveis de precipitacao tendem a diminuir chegando a 

periodos de severa estiagem. 

A temperatura media anual durante o periodo estudado e de 24-34°C, concentrando 

seus valores maximos entre os meses de menos incidencia de chuvas e seus valores minimos 

durante a epoca de chuva. 

4.1.3 Descricao da Estacao Experimental de Cruzeta - EMPARN 

A Estacao Experimental de Cruzeta pertence a Empresa de Pesquisas Agropecuaria 

do Rio Grande do Norte - EMPARN, possui uma area de 480 hectares, onde sao 

desenvolvidas atividades inerentes a Producao e Pesquisa, em melhoramento de rebanhos 

bovinos e caprinos leiteiros, sendo 20 hectares desta area utilizados para o plantio irrigado de 

sorgo forrageiro, destinados a formacao de silagem, e palma, para a alimentacao dos 

rebanhos ali residentes. 
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4.1.4 Manejo e alimentacao do rebanho 

As praticas de manejo e alimentacao do rebanho variam de acordo com a faixa etaria, 

epoca do ano e, no caso das vacas, em funcao de sua producao de leite. 

Existe na Estacao Experimental de Cruzeta - EMPARN as seguintes categorias de 

animais: 37 vacas em producao, vacas nao lactantes, novilhas, 15 bezerros e 16 bezerras. 

Vacas em producao - As vacas sao ordenhadas as 03:30 e as 15:30 horas, 

impreterivelmente, e a retirada do leite e feita com o auxilio de ordenhadeira mecanica em 

uma sequencia de entrada a ser obedecida a linha de Ordenha diariamente: primeiramente as 

vacas sadias sao ordenhadas em ordem crescente obedecendo o numero de dias do ultimo 

parto e as vacas doentes ou em recuperacao sao ordenhadas manualmente. No intervalo entre 

as ordenhas elas sao liberadas no termino da primeira e da ultima, onde sao acolhidas em 

galpoes para serem submetidas a um confinamento, de inicio uma suplementacao com um 

concentrado, apos o termino dessa racao continua-se numa rotatividade consistente no cocho a 

disposicao delas capim, Feno de Buffel, palma e/ou silagem e tambem reservatorios com sal 

para suas necessidades. Em periodos chuvosos as vacas sao liberas por quatro meses a pasto 

apos cada ordenha, depois de ser servido o concentrado. 

Vacas nao lactantes e novilhas - Esses animais seguem quase a mesma rotina 

dos outros, pois ficam em galpoes recebendo, em confinamento, um concentrado a base de 

farelo de trigo, farelo de milho e soja; logo em seguida passam uma boa parte recebendo no 

cocho silagem, Feno de Buffel, palma e/ou capim e tambem ficam com acesso livre ao sal e 

logo apos sao liberados a pasto. Ja em periodos chuvosos os mesmos so sao recolhidos para 

consumirem o concentrado e, logo apos, liberados novamente a pasto. 

Bezerros e bezerras - Esses animais apos o parto passam 5 dias com a vaca, 

afim de mamarem o colostro, depois sao separados e colocadas em galpoes, recebendo um 

protocolo de alimentacao que segue o seguinte padrao por 80 dias: recebem por 5 semanas 6 

litros de leite numa proporcao de 2 litros pela manha, 2 litros a tarde e 2 litros a noite; depois 

por 4 semanas 3 litros de leite, sendo 1 litro pela manha, 1 litro a tarde e 1 litro a noite; e por 3 

semanas uma racao de um concentrado proprio para bezerros numa faixa inicial de 200g, 

aumentando essa quantidade individualmente de acordo com o consumo. Logo em seguida, os 

bezerros comecam a ter contato com volumoso para passar por processo de adaptacao. Alguns 

sao vendidos em leilao organizado anualmente pela propria EMPARN e outros ficam na 

propriedade para reposicao do rebanho. 
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4.1.5 Manejo reprodutivo 

Na Estacao Experimental de Cruzeta - EMPARN e utilizada a inseminacao artificial e 

repasse com monta natural. O controle dos estros e feito pelo assistente do veterinario, 

atraves da vigilancia dos animais, quatro vezes por dia, 5:00, 10:00, 13:00 e 17:00 horas. A 

inseminacao artificial e realizada pelo medico veterinario ou pelo assistente e o momento 

estabelecido para a mesma e de (12) doze horas apos o initio do estro. 

Sessenta dias apos o ultimo servico e realizado o diagnostico de gestacao atraves da 

palpacao retal ou do auxilio de um aparelho de ultra-som. 

As femeas gestantes, sessenta dias antes da data prevista para o parto, sao conduzidas 

a piquetes com boa pastagem, obedecendo ao periodo de secagem, onde recebem os cuidados 

necessarios antes, durante e apos o parto. Vinte dias apos o parto as femeas sao examinadas 

com o objetivo de verificar o grau de involucao uterina e provaveis alteracoes patologicas no 

sistema genital. Apos um periodo de noventa dias de descanso pos-parto a femea e 

inseminada artificialmente. 

4.1.6 Controle sanitario 

Na Estacao Experimental de Cruzeta - EMPARN e realizada diversas praticas de 

controle sanitario, as quais envolvem vacinacoes periodicas contra as principais doencas 

existentes na regiao seguindo calendario de vacinacao da instituicao. 

Tabela 3 - Calendario de vacinacao do rebanho Pardo Suico criado na Estacao 

Experimental de Cruzeta - EMPARN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

 VACINAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ I 

CLOSTRIDIOSES JOVENS X X X X 

ADULTOS X 

RAIVA JOVENS X X X X 

ADULTOS X X 

IBR + BVD + LEPTO ADULTOS X 

LEPTO ADULTOS x 

AFTOSA TODOS X X 

BRUCELOSE 3 e 8 m . X X X 
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Todos os animais jovens sao vermifugados nos meses de fevereiro e agosto e os 

animais adultos sao vermifugados nos meses de Janeiro e julho de cada ano e realiza-se 

tambem o combate periodico contra ectoparasitas e a desinfeccao das instalacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.7 Registro de dados 

A Estacao Experimental de Cruzeta - EMPARN mantem atualizadas, fichas de 

controle zootecnico individuals, onde sao registrados os dados referentes a vida reprodutiva e 

produtiva dos animais: datas de nascimentos das matrizes, datas dos partos, periodo entre as 

primeiras coberturas pos parto, datas das coberturas e de diagnosticos de gestacoes, peso ao 

nascer, peso ao desmame, proporcao de sexo ao nascimento, ocorrencia de doencas, 

vacinacoes, tratamentos realizados, numero de partos e o controle leiteiro e realizado 

diariamente. 

4.2 Local de pesquisa 

Foi realizado um estudo acerca da eficiencia reprodutiva de vacas da raca pardo suica 

criadas no semiarido nordestino, mais especificamente no Centro Vocacional Tecnologico de 

Bovinocultura de Leite do RN - CVTBL - RN, localizado na Estacao Experimental de 

Cruzeta - EMPARN, municipio de Cruzeta microrregiao do serido norteriograndense. 

4.3 Metodologia da execucao 

Foram coletados dados das fichas zootecnicas individuais de 50 vacas da raca Pardo 

Suica, entre os anos de 1984 a 2013. Os dados coletados foram referentes a data de 

nascimento das matrizes, data dos partos, intervalos entre partos. 

Com base nesses dados obtidos foram calculados os parametros reprodutivos a seguir: 

1. Idade ao primeiro parto; 

2. Intervalo entre partos; 

4.4 Ana Use estatistica 

Os dados coletados fora anotados e catalogados com final idade de analise estatistica, 

a qual foi realizada pela determinacao dos valores medios e respectivos desvio padrao da 
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idade a primeira cria e intervalo entre partos. Foram testados os efeitos do mes, ano e estacao 

do ano sobre a idade a primeira cria e ano, estacao e ordem de paricao sobre o intervalo entre 

partos. Os dados foram analisados atraves do programa InStat 3 e comparados pelo teste de 

Tukey com significancia ao nivel de 5%. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSAO 

Os valores medios da idade a primeira cria e do intervalo entre partos no 

rebanho em questao foram de 1230,80 ± 375,85 dias e 517,37 ± 230,84 dias, 

respectivamente. Sendo esses convertidos em meses teremos 40,46 ± 12,52 meses e 

17,25 ± 7,69 meses, respectivamente. Verifica-se entao que estes valores sao 

considerados elevados para os padroes de racas leiteiras, conforme postularam 

FREITAS (2005) e SILVA et al. (2006), os quais observaram nos tropicos, valores para 

as racas leiteiras variando entre 31 e 44,60 meses para a idade a primeira cria e de 12,69 

meses para o intervalo entre partos, conforme propos WOLFF et al. (2005). 

Estes valores elevados assumem importancia uma vez que quanto mais tarde se 

inicia a idade a primeira cria menor sera a vida util dessa femea, e consequentemente 

sua producao. Ja nas regioes subtropicais e temperadas esses valores sao inferiores em 

decorrencia de melhor resposta dos animais aos fatores do meio, clima, alimentacao, 

condicao sanitaria, etc, SIMMERL et al. (1992). 

Da mesma forma verifica-se que os valores para a idade a primeira cria foram 

mais elevados que as observacoes feitas na raca Pardo suica por ARAUJO et al., (1979), 

e menores que os obtidos por CRUZ et al. (1980). No estado de Minas Gerais. 

Ao comparar com outras racas leiteiras verifica-se que a raca holandesa e Jersey 

apresentaram menores valores, ja a raca pitangueiras teve valores mais elevados, 

conforme apresentado na tabela 1. 

A tabela 4 e o grafico 1 mostram a idade a primeira cria considerando a estacao 

do ano do nascimento, nestes verifica-se que o valor medio para as femeas nascidas na 

epoca seca foi de 1117,90 ± 262,38 dias. Ja na estacao chuvosa foi de 1400,30 ± 457 

dias, havendo diferenca estatistica nesta variacao (p < 0.01), o que nos leva a considerar 

que nesse rebanho para as condicoes existentes, a paricao na estacao seca propiciou uma 

idade a primeira cria menor, provavelmente em decorrencia de que durante a epoca seca 

as femeas receberam cuidados de alimentacao e manejo adequados com a manutencao 

semi intensiva e as crias se desenvolveram nos primeiros meses sem a interferencia de 

problemas sanitarios decorrentes da umidade e alta incidencia de endo e ecto parasitas 

mais comumente encontrados nas epocas de chuva. 
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Tabela 4- Idade a la cria por periodo do ano do nascimento de vacas da raca 

pardo suica criadas na Estacao Experimental de Cruzeta - EMPARN. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PERIODO N MEDIA (dias) 

SECO 30 1117,90 ±262,38 a 

CHUVOSO 2(1 1400,30 ± 457,00 b 

(P<0,01) 

Grafico 1: Idade a P cria por periodo do ano do nascimento de vacas da raca 

pardo suica criadas na Estacao Experimental de Cruzeta - EMPARN. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A tabela 5 e o grafico 2 mostram a idade a la cria considerando o ano do 

nascimento, nestes verifica-se que o valor medio para as femeas nascidas nos anos em 

estudo variou de 794 a 1885 dias, estas variacoes entre os anos de 1984 a 2006 

apresentaram diferencas altamente significativas ao nivel de 0,01% , com a participacao 

efetiva do ano de 1995 em comparacao com outros anos. Uma explicacao plausivel para 

essas diferencas torna-se diflcil veriflcar, no entanto observa-se que no ano de 1995 a 

1997 houve um volume de precipitacao pluviometrica favoravel, o que pode ter 

contribuido para uma alimentacao mais adequada com reflexos diretos no aparecimento 

da puberdade nesses anos de abundancia de pastagens, o que pode ter contribuido para 

obter valores menores da idade a primeira cria. 
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Tabela 5- Idade a la cria por ano do nascimento de vacas da raca pardo suica 

criadas na Estacao Experimental de Cruzeta - EMPARN, nascidas entre os anos de 

1984 a 2006. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANO N MEDIA (dias) 

1984 2 1149,00 ± 113,14ad 

1986 2 1885,00 ± 0,00* 

1987 3 1749,70 ± 648,84* 

1988 2 1228,00 ± 0,00ad 

1989 2 1109,50 ± 167,58ad 

1990 2 994,00± 0,00ad 

1991 4 1452,00 ± 62l,67ad 

1993 4 1700,00 ±258,00* 

1994 2 1062,00 ± 0,00ad 

1995 3 832,33 ± 168,08 ab 

1997 3 994,00 ± 217,17ad 

1998 5 1011,00 ± 132,83ad 

1999 8 1175,80 ±236,04ad 

2000 3 1149,70 ± 151,86** 

2001 2 946,00 ± 0,00ad 

2003 2 1226,00 ± 21,21* 

2004 4 1272,80 ±368,75ad 

2006 2 1161,50 ± 105,36ad 

Letras diferentes mostram diferencas significantes (a, b, c e d). 
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Grafico 2: Idade a la cria por ano do nascimento de vacas da raca pardo suica 
criadas na Estacao Experimental de Cruzeta - EMPARN, nascidas entre os anos de 
1984 a 2006. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A tabela 6 e grafico 3 mostram a idade a la cria considerando o mes do 

nascimento, nestes verifica-se que o valor medio par as femeas nascidas nos diversos 

meses do estudo nao aprestaram diferencas significativas ao longo do periodo, 

provavelmente pelo mesmo manejo e alimentacao a que as femeas foram submetidas ao 

longo dos meses. 

Tabela 6- Idade a la cria por mes do nascimento de vacas da raca pardo suica 

criadas na Estacao Experimental de Cruzeta - EMPARN. 

MES N MEDIA (dias) 

JAN 4 1336,3 ± 383,46 

FEV 4 1350,00 ±297,05 

MAR 4 1583,50 ± 569,66 

ABR 4 1268,30 ±430,36 

MAI 4 1463,50 ±704,07 

JUN 2 1018,50 ± 61,52 

JUL 3 1247,70 ±394,15 

AGO 6 1075,70 ± 447,59 

SET 9 1174,80 ± 129,98 

OUT 3 1065,00 ±240,43 

NOV 3 1169,30 ±285,72 

DEZ 4 1007,00 ± 173,81 

Nao significativo. 
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Grafico 3- Idade a 1a cria por mes do nascimento de vacas da raca pardo suica 

criadas na Estacao Experimental de Cruzeta - EMPARN. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IDADE A 1 a CR IA P O R M E S D E NASCIMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dias 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 1 

400 

200 

0 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Verifica-se na tabela 7 e no grafico 4, que ao considerar o intervalo entre partos 

na epoca de paricao nao houve diferenca significativa caracterizando assim que no 

rebanho em questao as variacoes ocorridas entre ambas epocas foram insignificantes, 

provavelmente pelo tipo de manejo semi intensivo onde as vacas recebem na epoca seca 

suplemento alimentar adequado o que justifica que nao foram caracterizadas diferencas 

estatisticas embora houve uma diferenca numerica de quase 50 dias de aumento do 

intervalo com maior valor para que aquelas paridas na chuva . Estes valores sao 

considerados elevados ao considerar o valor ideal que seria de 12 meses, conforme 

propos PENA-ALFARO (1982). 

Tabela 7- Intervalo entre partos por periodo chuvoso/seco de vacas da raca pardo 

suica criadas na Estacao Experimental de Cruzeta - EMPARN. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PERIODO N MEDIA (dia) 

CHUVOSO 48 547,71 ±257,63 

SECO 76 498,21 ±211,81 

Nao significative 
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Grafico 4: Intervalo entre partos por periodo do ano, chuvoso/seco, de vacas da 

raca pardo suica criadas na Estacao Experimental de Cruzeta - EMPARN. 

Dias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A tabela 8 e o grafico 5 mostram o intervalo entre partos considerando o ano de 

cada paricao, nestes verifica-se que nao houve diferenca estatistica significativa. 

Tabela 8- Intervalo entre partos por ano, de vacas da raca pardo suica criadas na 

Estacao Experimental de Cruzeta - EMPARN. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANO N MEDIA (dias) 

1991 2 833,50 ±678,12 

1992 6 439,83 ± 56,71 

1993 9 501,33 ± 130,74 

1994 4 413,50 ± 70,12 

1995 7 485,57 ± 92,54 

1996 7 442,71 ± 80,02 

1997 6 369,50 ± 32,24 

1998 6 424,33 ± 87,98 

1999 8 495,50 ± 182,13 

2000 4 392,50 ± 49,21 

2001 3 461,33 ± 129,52 

2002 6 623,33 ± 298,56 

2003 7 456,86 ± 100,05 

2004 9 462,11 ±262,19 

2005 3 759,00 ± 204,27 

2006 4 809,75 ± 548,65 

2008 3 437,00 ± 131,57 

2009 5 469,40 ± 186,09 

2010 3 411,00 ± 49,72 

2011 4 530,50 ± 180,72 

2012 3 502,33 ±217,01 

2013 2 835,50 ± 630,03 

Nao significative 
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Grafico 5-Intervalo entre partos por ano de vacas da raca pardo suica criadas na 

Estacao Experimental de Cruzeta - EMPARN. 
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A tabela 9 e o grafico 6 mostram as variacoes entre as diversas paricoes, nao 

havendo sido constatadas diferencas significativas nesses valores. 

Tabela 9-Intervalo entre partos por ordem de paricao de vacas da raca pardo 

suica criadas na Estacao Experimental de Cruzeta - EMPARN. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ORDEM DE PARICAO N MEDIA (dias) 

1 46 516,43 ±213,31 

2 36 507,75 ±262,12 

3 22 496,45 ±217,32 

4 12 633,50 ±278,32 

5 07 435,57 ± 105,50 

6 03 396,66 ± 67,87 

7 02 468,50 ± 57,27 

Nao significative 
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Grafico 6-Intervalo entre partos por ordem de paricao de vacas da raca pardo 

suica criadas na Estacao Experimental de Cruzeta - EMPARN. 
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6 CONCLUSAO 

Os parametros reprodutivos avaliados neste estudo mostraram que a eficiencia 

reprodutiva do rebanho em questao encontra-se abaixo dos valores considerados ideais, 

visto os resultados demonstrados na literatura pertinente. 

Foi observado que o periodo de nascimentos, chuvoso ou seco, e ano do 

nascimentos exerceram efeito sobre a idade a primeira cria. Nas femeas nascidas na 

estacao seca (Janeiro a maio) verificou-se uma idade a primeira cria menor que as 

nascidas na estacao chuvosa (junho a dezembro), provavelmente em decorrencia de que 

durante essa epoca do ano as suas maes receberam cuidados de alimentacao e manejo 

adequados com a manutencao semi-intensiva propiciando assim um melhor 

desenvolvimento a suas crias nos primeiros meses de vida e sem a interferencia de 

problemas sanitarios decorrentes da umidade e alta incidencia de endo e ecto parasitas 

mais comumente encontrados nas epocas de chuva. 

Considerando o ano do nascimento, verifica-se que as variacoes entre os anos de 

1984 a 2006 apresentaram diferencas altamente significativas ao nivel de 0,01%, com a 

participacao efetiva do ano de 1995 em comparacao com outros anos. Uma explicacao 

plausivel para essas diferencas torna-se diflcil verificar, no entanto observa-se que nos 

anos de 1995 a 1997 houve um volume de precipitacao pluviometrica favoravel, o que 

pode ter contribuido para uma maior oferta de alimentos com reflexos diretos no 

aparecimento da puberdade nesses anos de abundancia de pastagens e 

consequentemente menores valores da idade a primeira cria. 

Nas outras variaveis estudadas, ou seja, o efeito do mes de nascimento sobre a 

idade a primeira cria, bem como o efeito da ordem de paricao, estacao e ano sobre o 

intervalo entre partos nao foram encontrados resultados significantes. 

Logo, pode-se concluir que, mesmo nao obtendo indices de eficiencia 

reprodutiva iguais aos alcancados em regioes de clima mais propicios a criacao de gado 

de origem europeia, como na regiao sul e sudeste do Brasil, e perfeitamente viavel a 

criacao destes animais no semiarido nordestino, desde que sejam implantados sistemas 

de manejos adequados. 
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