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RESUMO 
Objetivou-se fazer uma caracteriza9ao dos sistemas de producao e avaliar as respostas 
fisiologicas, produ9ao e composicao do leite de cabras em diferentes ambientes de pre-
ordenha. Para isso, o trabalho foi dividido em quatro capitulos. O primeiro uma revisao 
de literatura onde se buscou informa9des sobre os sistemas de producao e o efeito do 
ambiente sobre a produ9ao e a composi9ao do leite de cabra no semiarido paraibano. O 
segundo capitulo consistiu em uma pesquisa de campo realizada atraves de visitas a 
usinas de beneficiamento e pontos de recebimento de leite de cabra em 17 municipios e 
com a aplicagao de questionario a 540 produtores de leite de cabra, composto por 
perguntas referentes a propriedade, rebanho, manejo, alimenta9ao, produ9So e 
comercializa9ao, do tipo entrevista estruturada. Objetivou-se caracterizar os sistemas de 
produ9ao de leite de cabra nos Cariris paraibano. No capitulo tres, levando-se em 
considera9ao as informa9oes obtidas no capitulo dois, realizou-se um estudo no intuito 
de avaliar a adaptabilidade de caprinos leiteiros nas condi96es ambientais do semiarido. 
Foram utilizadas 36 femeas caprinas com idade media de 2,5 anos e peso medio de 45 ± 
5 kg, sendo 18 da ra9a Anglo Nubiana linhagem leiteira e 18 da ra9a Parda Alpina, 
todas puras, em lacta9ao e nao prenhes. Os resultados apontaram que as duas ra9as 

apresentaram-se adaptadas as condi9oes ambientais do semiarido, contudo a ra9a Parda 
Alpina necessitou de maior esforco respiratorio para dissipar o calor. No capitulo quatro 
foi realizado um experimento objetivando avaliar o efeito do ambiente de pre-ordenha 
sobre, a produ9ao e a composi9ao do leite de cabras Anglo Nubiana em diferentes fases 
de lactacao. Foram utilizadas 28 cabras distribuidas em um delineamento inteiramente 
casualizado em arranjo fatorial do tipo 2 x 2 dois ambientes de pre-ordenha e dois 
turnos de ordenha com 14 repeticoes repetido no tempo. Os resultados revelaram que, 
cabras da ra9a Anglo Nubiana reduzem a produ9§o de leite quando submetidas a 
ambiente de sol por periodo de lhora e 30 minutos antes da ordenha, e que em regides 
com elevadas temperaturas a oferta de ambientes sombreados antes da ordenha reduz o 
desconforto termico e aumenta a produ9§o de leite. Portanto, conclui-se que o real 
conhecimento da situa9ao dos sistemas de produ9ao de leite de cabra na regiao do Cariri 
paraibano possibilita que a96es sejam desenvolvidas de forma acertada, permitindo 
melhorias na produ9ao e qualidade do leite. Os produtores rurais devem dispor de maior 
atencilo aos rebanhos leiteiros, principalmente com relagao ao estresse ambiental e ao 
manejo nutricional. Estrategias de manejo devem ser adotadas a fim de minimizar os 



efeitos do estresse sobre os animais de producao, promovendo o conforto termico, 
aumentando a producao e a qualidade dos produtos de origem animal. 

PALAVRAS-CHAVE: adaptabilidade, ambiente, caprinocultura de leite, sistemas 
produtivos, composicao do leite, semiarido. 



ABSTRACT 
The objective was to make a characterization of production systems and evaluate the 
physiological, production and milk composition of goats in different environments 
premilking. For this, the work was divided into four chapters. The first a literature 
review where we seek information about the production systems and the effect of the 
environment on the production and composition of goat milk in semiarid Paraiba. The 
second section consisted of a field survey conducted through visits to processing plants 
and receiving points goat in 17 municipalities and with the application of a 
questionnaire to 540 producers of goat milk, composed of questions regarding the 
property, herd , handling, feeding, production and marketing, the type structured 
interview. This study aimed to characterize the production systems of goat milk in 
Cariris Paraiba. In chapter three, taking into account the information obtained in chapter 
two, we carried out a study in order to evaluate the adaptability of dairy goats in the 
semi-arid environmental conditions. We used 36 female goats with an average age of 
2.5 years and mean weight of 45 ± 5 kg and 18 Anglo Nubian dairy lineage and 18 of 
Alpine Brown, all pure, lactating and non-pregnant. The results showed that the two 
races had adapted to the environmental conditions of semi-arid, yet the Alpine Brown 
needed more respiratory effort to dissipate heat. In chapter four an experiment was 
conducted to evaluate the effect of pre-milking environment on production and milk 
composition of Anglo Nubian goats at different stages of lactation. We used 28 goats 
distributed in a completely randomized design in a factorial arrangement of type 2 x 2 
two environments pre-milking and milking two shifts with 14 repetitions repeated in 
time. The results showed that Anglo Nubian goats reduced milk production environment 
when exposed to sunlight for a period of 1 hour and 30 minutes before the milking, and 
in regions with elevated temperatures offering the shaded before milking reduces 
discomfort Thermal and increases milk production. Therefore, it is concluded that the 
knowledge of the real situation concerning production of goat milk in the region Cariri 
enables actions to be developed in right, allowing improvements in the production and 
quality of milk. Farmers should have more attention to dairy herds, especially in relation 
to environmental stress and nutrient management. Management strategies should be 
adopted to minimize the effects of stress on animal production, promoting thermal 
comfort by increasing the production and quality of animal products. 



KEY WORDS: adaptability, environment, goat milk, production systems, milk 
composition, semiarid 
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INTRODUCAO 
No Nordeste brasileiro encontra-se mais de 92,8% do rebanho caprino (INSTITTJTO 

FNP, 2006) o que representa uma atividade de grande importancia cultural, social e 
economica para regiao por se apresentar como uma boa alternativa de trabalho e renda, bem 
como de producao de alimentos de alto valor nutricional (MORAES NETO et al. 2003). 

Dentre os estado da regiao Nordeste a Paraiba destaca-se por ter a maior producao de 
leite de cabra do pais, com uma producao media de meio milhao de litros/mes e um rebanho 
caprino leiteiro na ordem de 653.730 animais (IBGE, 2007). No entanto, o desempenho dos 
animais nesta regiao ainda apresenta-se baixo, em decorrencia, principalmente do tipo de 
manejo que sujeita os animais as intemperies climaticas e a deficiencia nutricional em 
determinadas epocas do ano (MARTINS JUNIOR et al., 2007). 

Dentre os efeitos do clima sobre as reacoes fisiologicas, a elevada temperatura 
ambiente, a umidade relativa do ar e a radiacao solar direta sao os elementos estressantes 
normalmente associados ao baixo desempenho dos ruminantes em regioes tropicais 
(SANTOS et al., 2005). Segundo Brasil et al. (2000) as respostas fisiologicas, a producao e 
a composicao quimica do leite de cabras Alpinas sao influenciadas pelo efeito do estresse 
termico. 

Portanto, objetivou-se caracterizar os sistemas de producao e a adaptabilidade de 
cabras leiteiras no Cariri paraibano. A tese esta dividida em quatro capitulos formatados de 
acordo com o que estabelece a NORMA N° 01/2011 de 03 de junho de 2011 do Programa 
de P6s-Graduacao em Medicina Veterinaria da UFCG, Campus de Patos/PB. O primeiro 
capitulo e uma revisao de literatura, onde constam informacoes sobre o semiarido, os 
Cariris paraibano, os sistemas produtivos e o efeito do ambiente sobre as respostas 
fisiologicas, producao e composicao do leite. No segundo capitulo realizou-se uma 
caracterizacao dos sistemas de producao de leite de cabra nos Cariris da Paraiba, atraves de 
visitas as usinas de beneficiamento e pontos de recebimento de leite em 17 municipios. O 
terceiro capitulo avaliou a adaptabilidade de caprinos leiteiros com auxilio da precisao 
termografica no Cariri paraibano condicoes ambientais do semiarido brasileiro. O quarto 
capitulo estudou o efeito do ambiente de pre-ordenha e do periodo da ordenha sobre as 
respostas fisiologicas, producao e composicao do leite de cabras Anglo Nubiana. 
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CAPITULO I 

Sistemas de producao e o efeito do ambiente sobre as respostas fisiologicas, 
producao e composicao do leite de cabras no cariri paraibano: Revisao 

O presente trabalho foi formatado segundo as normas da revista Agropecuaria 
Cientifica no Semiarido. 

16 



SISTEMAS DE PRODUCAO E O EFEITO DO AMBIENTE 
SOBRE AS RESPOSTAS FISIOLOGICAS, PRODUCAO E 

COMPOSICAO DO LEITE DE CABRAS NO CARIRI PARAIBANO: 
REVISAO 

ELISANGELA MARIA NUNES DA SILVA1, BONIFACIO BENICIO DE SOUZA2, 
GUSTAVO DE ASSIS SILVA3 

RESUMO: O objetivo dessa revisao foi fazer uma caracterizacao dos sistemas de producao 
e descrever o efeito do ambiente sobre as respostas fisiologicas, producao e composicao do 
leite de cabras no Cariri paraibano. Foram utilizados artigos publicados nos ultimos anos 
que retratam os sistemas de producao adotados na regiao e a influencia do ambiente sobre a 
fisiologia, a producao e composicao do leite de cabras no clima do semiarido paraibano. 
Diante das informacoes, verificou-se a importancia do manejo ambiental para promover o 
conforto animal e aumentar a produtividade. 
Palavras-Chave: Ambiente de producao, estresse termico, conforto animal. 

PRODUCTION SYSTEMS AND THE EFFECT OF 
ENVIRONMENT ON THE PHYSIOLOGICAL RESPONSES, 

PRODUCTION AND COMPOSITION OF MILK GOATS IN PARAIBA 
CARIRIS: REVIEW 

ABSTRACT: The objective of this review was to characterize the production systems and 
describe the effect of the environment on physiological responses, production and milk 

'Medica Veterinaria, Doutoranda do Programa de Pos-graduacao em Medicina Veterinaria, 
UFCG, Campus de Patos-PB. elisangelamns@yahoo.com.br 
2 Zootecnista, Professor Associado da Unidade Academica de Medicina Veterinaria, 
CSTR/UFCG, Caixa Postal 64, 58.708-110, Patos-PB. bonif@cstr.ufcg.edu.br 
3 Medico Veterinario, Extensionista Rural do Instituto Agronomico de Pernambuco, 

Unidade de Itapetim-PE. gustavo.assis@ipa.br 
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composition of goats in Paraiba Cariri. Were used articles published in recent years that 
depict the production systems adopted in the region and the influence of the environment 
on the physiology and production and milk composition of goats in the semi-arid climate of 
Paraiba. Given the information, verified the importance of environmental management to 
promote animal comfort and increase productivity. 
Keywords: Production environment, thermal stress, animal comfort 

INTRODUCAO 
A especie caprina encontra-se difundida em quase todas as regioes do mundo, com 

74% dos rebanhos distribuidos nas regioes tropicais e aridas (DUBEUF et al., 2004). O 
rebanho caprino mundial atinge aproximadamente 743 milhoes de cabecas, das quais, de 
acordo com dados da Organizacao nas Nacoes Unidas para Agricultura e Alimentacao o 
Brasil possui 10,05 milhoes de cabecas e produz anualmente 135 milhoes de litros de leite 
de cabra, sendo o maior produtor do continente americano (FAO, 2008). 

No Brasil mais 92,8% do rebanho caprino encontra-se na regiao Nordeste 
(INSTITUTO FNP, 2006), sobretudo no semiarido. Introduzidos na regiao no inicio do 
periodo colonial, esses animais tern representado uma importante atividade socioeconomica 
para a populacao local, seja como uma alternativa de trabalho e renda ou pela producao de 
alimentos de alto valor biologico e pele de excelente qualidade (MORAES NETO et al., 
2003). 

Dentre os estados brasileiros, a Paraiba com um rebanho caprino leiteiro na ordem de 
653.730 animais desponta como o maior produtor de leite de cabra do pais, com uma 
producao media de meio milhao de litros/mes, produzida em sua maior parte por criadores 
agregados em 22 associacoes de produtores rurais, na regiao do Cariri paraibano (IBGE, 
2007). 

Por outro lado, apesar dos rebanhos em quase sua totalidade possuirem reprodutores 
ou animais mesticos de racas especializadas na producao de leite como a Saanen e Parda 
Alpina, fatores relacionados ao ambiente de criacao, tern apresentado limitacoes em um ou 
mais aspectos relacionados ao clima, nutricao, sanidade e manejo (GUIMARAES et al., 
2009). Dessa forma, o ambiente se apresenta como sendo um dos fatores fundamentals na 
adequacao dos animais a um sistema de producao (NEIVA et al., 2004). Isso significa que 
a producao animal esta inserida no contexto ambiental, o qual se apresenta com 
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perspectivas de ocorrencias de mudancas climaticas cada vez mais frequences que podem 
provocar alteracoes nos sistemas de manejo, principalmente nas regioes onde as condicoes 
ambientais sao mais severas a producao animal (RIBEIRO et al., 2006). 

Apesar dos caprinos serem considerados animais de facil adaptacao, a associacao 
entre varios fatores climaticos como temperatura, umidade e radiacao solar, aliados ao 
subdesenvolvimento do caprinocultor no sentido socioeconomic© e de recursos 
tecnologicos tem refletido negativamente no desempenho produtivo do rebanho nordestino 
(CAMPOS, 1999). 

Por isso, objetivou-se com essa revisao fazer uma breve caracterizacao dos sistemas 
de producao existentes na regiao dos Cariris paraibano e descrever o efeito do ambiente 
sobre as respostas fisiologicas, producao e composicao do leite de cabras no semiarido. 

1. O Semiarido do Nordeste e o Cariri Paraibano 
A expressao semiarido normalmente e usada para descrever o clima e as regioes onde 

ocorrem precipitacoes medias anuais entre 250 e 500 mm e cuja vegetacao e composta 
prioritariamente por arbustos que perdem as folhas nos meses mais secos ou por pastagens 
que secam na epoca de estiagem (CIRILO, 2008). 

Segundo Barros et al. (1999) a regiao semiarida do Nordeste brasileiro caracteriza-se 
por apresentar uma epoca chuvosa que vai de Janeiro a junho, e outra seca, de julho a 
dezembro. Na epoca chuvosa a forragem apresenta-se abundante e com boa qualidade 
nutricional e durante a epoca seca, alem da queda acentuada na quantidade de fitomassa 
pastavel, ha acentuado aumento da fracao fibrosa, reduzindo o consumo de nutrientes e o 
desempenho dos animais. 

O Estado da Paraiba esta dividido em tres regioes climaticas: a fachada atlantica 
tropical aliseana e umida, a superficie do planalto da Borborema, onde localizam-se os 
cariris, com seu clima semiarido acentuado e o sertao, duas vezes mais chuvoso do que os 
cariris, tambem com clima semiarido (NASCIMENTO, 2008). 

A mesorregiao da Borborema e constituida por quatro microrregioes: Cariri ocidental, 
Cariri oriental, Serido oriental e Serido ocidental (MOREIRA, 1988). Juntos os Cariris 
Ocidental e o Oriental compreende o que e denominado de Cariri paraibano, regiao de 
menor densidade demografica do estado da Paraiba (BARBOSA et al., 2007). Essa 
microrregiao abrange 29 municipios e ocupa uma area de 11.233 km2, com uma populacao 
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de 173.323 habitantes, apresentando uma densidade demografica de 15,65 habitantes por 
km2 (CANTALICE et al., 2006). 

A regiao ainda se apresenta como uma das mais secas do estado, com os menores 
indices de precipitacao pluviometrica, com medias anuais historicas inferiores a 400 mm 
(COHEN e DUQUE, 2001). 

A pluviosidade reduzida e o relevo condicionam a diversidade e riqueza da vegetacao 
do tipo caatinga. Gomes (1979), analisando os padroes de caatinga, observou que a 
precipitacao foi o principal condicionante das diferencas encontradas na vegetacao; areas 
com menor densidade e maior porte mudando gradativamente para areas de maior 
densidade e menor porte, dependendo da quantidade de chuva em cada area. Ainda segundo 
o mesmo autor esta variacao de densidade e porte na vegetacao nao apresenta correlacao 
com os diferentes tipos de solos observados, uma vez que no geral sao rasos e pedregosos. 

2. Caracterizacao dos sistemas produtivos 
Os sistemas produtivos sao definidos como sendo um complexo de elementos que 

atuam coordenadamente entre si para alcancar um conjunto de objetivos e produtos, 
acontecendo isso por meio de processos interligados, compreendidos por uma fronteira que 
delimita o exterior do sistema que e constituido pelo ambiente (PAREDES e 
SALDARRIAGA, 1980). 

Para Leon Velarde (1981), os sistemas de producao animal sao complexos e 
encontram-se integrados por fatores biologicos, economicos, climaticos, culturais e sociais. 
Um sistema de producao consiste na combinacao, no espaco e no tempo, de quantidades de 
forca de trabalho e de diversos meios de producao como terra, maquinas e equipamentos, 
benfeitorias e insumos para a obtencao de diferentes producoes agricolas, vegetais ou 
animais (CARMO e SALLES, 1998). 

Segundo Nogueira e Simoes (2009) a domesticacao de plantas e animais possibilitou 
o surgimento das primeiras formas sistemicas de producao, portanto, os primitivos sistemas 
de producao tinham a ecologia do ambiente como referencial para seu desenvolvimento. 

Para Elloumi (2006) a abordagem sistemica nos estudos agrarios deve estar 
fundamentada sobre dois pilares. O primeiro de que os sistemas de producao nao podem ser 
compreendidos como uma simples justaposicao de objetos, mas sim um conjunto deles que 
estao em constante interacao e evolucao. E o segundo de que os condutores do sistema de 
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producao usam a razao para tomar suas decisoes em funcao dos objetivos que pretendem 
atingir. 

Dessa forma, os sistemas de producao seguem em constante transformacao no tempo 
e no espaco de acordo com os interesses da familia e dos recursos disponiveis e a 
caracterizacao tecnica do sistema de producao, identificando as estruturas e os componentes 
proprios, permite que, com base na realidade local, decisoes estrategicas sejam tomadas a 
fim de melhorar o desempenho produtivo do sistema (NOGUEIRA e SIMOES, 2009). 

De acordo com estudos realizados por Dal Monte et al. (2010) os sistemas de 
produgao diferenciam-se pelas tecnologias adotadas e pela especializacao da producao com 
vistas a insercao no mercado. Costa et al. (2008a) ao estudarem os sistemas de producao 
caprino e ovino na regiao semiarida do estado da Paraiba, encontraram a predominancia de 
pequenas propriedades com ate 50 hectares, com o uso da mao de obra familiar como sendo 
a principal fonte de trabalho, o que tambem foi relatado por Dal Monte (2008). Dentre os 
sistemas de producao, os autores observaram ainda que a forma extensiva de criacao com 
predominancia de pequenos rebanhos apresentou-se como sendo a mais utilizada. 

3. Termorregulacao e o efeito do ambiente sobre as respostas fisiologicas dos animais 
O controle da temperatura nos animais homeotermicos e de responsabilidade do 

centro termorregulador que esta localizado no hipotalamo. O controle da temperatura 
ocorre tanto para a producao de calor em ambientes frios, quanto para perda de calor em 
ambientes quentes, sendo o hipotalamo anterior responsavel pelo comando da perda de 
calor em ambientes quentes e o hipotalamo posterior pelo comando para producao de calor 
em ambientes frios (MARQUES, 2001). De acordo com Robinson (2004) a temperatura 
corporal nos animais homeotermicos e mantida dentro de uma faixa estreita de variacao 
independente da oscilacao da temperatura ambiental, o que ocorre por meio da regulacao da 
velocidade de ganho ou perda de calor pelo sistema termorregulador. 

Os caprinos sendo animais homeotermicos possuem sistemas fisiologicos que se 
destinam a manter a temperatura corporal constante, dentro da zona de conforto termico 
que segundo Baeta e Souza (1997) varia de 20 °C a 30 °C para esta especie. Nessa faixa de 
temperatura o animal encontra-se em conforto termico, com otimo desempenho produtivo, 
sem fazer uso de seus dispositivos termorreguladores para se ajustar as condicoes 
ambientais (PEREIRA, 2005). Do ponto de vista da producao animal, este aspecto reveste-
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se de muita importancia, pelo fato de que, fora desses limites de temperatura, os nutrientes 
ingeridos pelos animais para serem utilizados para seu crescimento e desenvolvimento, sao 
desviados para a manutencao do equilibrio termico (BAETA e SOUZA, 1997). 

Na regiao de clima do tipo semiarido o predominio de elevadas temperaturas durante 
a maior parte do ano tornam ineficazes os mecanismos de perda de calor nas formas 
sensiveis (conducao, conveccao e radiacao), fazendo com que as perdas de calor nas formas 
latentes (sudorese e respiracao) sejam predominantes (SILVA e STARLING, 2003). A 
perda de calor sensivel envolve trocas diretas de calor com o ambiente por conducao, 
conveccao ou radiacao e depende da existencia de um gradiente termico entre o corpo do 
animal e o ambiente (HABEEB et al.,1992). A perda de calor latentel consiste na 
evaporacao da agua na superficie da pele, pela sudorese ou atraves do trato respiratorio, 
usando o calor para mudar a entalpia da agua, em evaporacao sem modificar a sua 
temperatura (INGRAM e MOUNT, 1975). 

Segundo Martello (2006) o primeiro mecanismo acionado para perda de calor e a 
vasodilatacao, o segundo e a sudorese e o terceiro a respiracao, sendo o aumento da 
frequencia respiratoria o primeiro sinal visivel em uma situacao de desconforto termico. 

O Brasil, pais de clima tropical, com imensa area territorial, tern sido visto como uma 
das maiores potencias produtoras de alimentos para a humanidade. Com uma grande 
producao animal, e potencial ainda maior de crescimento, o pais tern ampliado suas 
fronteiras mercadologicas com os avancos tecnologicos nas areas de genetica, nutricao, 
manejo e sanidade, que transformam a producao animal e de derivados animais em um 
grande empreendimento economico provedor de proteina animal para a populacao 
(YANAGI JUNIOR, 2006). Contudo, o ambiente climatico associado as condicoes de 
manejo sanitario, nutricional e as condicoes de alojamento formam um conjunto de fatores 
ambientais que interferem no desempenho produtivo dos animais (MARTELLO, 2006). 

Dessa forma, o conhecimento das variaveis climaticas, sua interacao com os animais 
e manifestacao atraves das respostas comportamentais, fisiologicas e produtivas, sao 
fundamentals para a adequacao das praticas de manejo aos sistemas de producao, 
possibilitando dar-lhes maior sustentabilidade e viabilidade economica (NEIVA et al., 
2004). Nesse ponto, destaca-se a importancia do conhecimento sobre o comportamento 
diario e sazonal das respostas fisiologicas e a relacao destes fatores com o ambiente a que 
os animais sao submetidos (MARTELLO, 2006). 
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A capacidade dos animais resistirem aos rigores do clima pode ser avaliada por 
alteraQoes na temperatura retal (TR) e frequencia respiratoria (FR), sendo a temperatura 
ambiente a principal responsavel por alteracoes nessas variaveis fisiologicas (MULLER e 
BOTHA, 1993). Em regioes de elevadas temperaturas o estresse desencadeado pela 
combinacao de fatores climaticos, faz com que os animais na tentativa de manter a 
homeotermia aumentem a dissipacao de calor pela termolise evaporativa, atraves da 
sudorese e da respiracao (SILVA, 2000). 

A temperatura retal e um parametro bastante utilizado para se determinar o grau de 
adaptabilidade dos animais, uma vez que uma elevacao acima da normalidade para a 
especie indica que o animal esta estocando calor, podendo o estresse termico manifestar-se. 
Em caprinos a TR normalmente varia de 38,5 °C a 39,7 °C e varios fatores sao capazes de 
causar variacoes neste parametro, dentre eles, a estacao do ano e o periodo do dia 
(ANDERSON, 1996). 

Gayao et al. (1991) descreveram que cabras mesticas diminuem o consumo de 
volumoso e aumentam o consumo de agua, alem de mobilizar os sistemas de respiracao e 
sudorese, para perder calor. 

Pereira et al. (2011) ao avaliarem o comportamento de caprinos da raca Saanen no 
semiarido paraibano observaram que os animais apresentaram elevacao significativa da FR 
em resposta ao estresse ambiental, sem, contudo, haver interferencia no controle da 
temperatura corporal. 

Pinheiro et al. (2009) em estudo das condicoes ambientais sobre os parametros 
fisiologicos de cabras Saanen criadas na regiao semiarida do Nordeste brasileiro, 
verificaram que mesmo na epoca menos quente, as cabras da raca Saanen apresentaram 
desconforto termico, porem conseguiram manter a homeotermia, o que segundo os autores 
poderia vir a desencadear perdas economicas a longo prazo. 

Souza et al. (2005) em estudo dos parametros fisiologicos de diferentes grupos 
geneticos de caprinos no semiarido observaram que a temperatura retal nao diferiu entre os 
grupos e que a frequencia respiratoria apresentou-se maior no grupo de animais mesticos !/2 
Boer + Vz SRD e menor nos grupos de animais mesticos Vz Anglo-Nubiano + Vz SRD e V2 
Moxoto + Vz SRD, demonstrando que os animais do grupo Vz Boer + Vz SRD necessitaram 
de um maior esforco para manter a sua homeotermia e que os grupos V2 Anglo-Nubiano + 
Vz SRD e Vi Moxoto + V2 SRD foram os mais adaptados as condicoes climaticas. 
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Gomes et al. (2008) ao estudarem a influencia do ambiente termico e niveis de 
suplementacao sobre os parametros fisiologicos de caprinos Moxoto, observaram que em 
uma situacao de desconforto termico, no turno da tarde os animais conseguiram manter a 
TR dentro dos limites normais, em detrimento do aumento dos batimentos cardiacos. Os 
mesmos animais apresentaram aumento na frequencia respiratoria para dissipar o calor e 
manter a homeotermia. 

Souza et al. (2009a) ao avaliarem a TR de cabras Saanen criadas no Ceara 
observaram que os animais apesar de terem sido mantidos em confinamento na ausencia de 
radiacao solar direta, sofreram influencia das condicoes climaticas adversas e tiveram 
alteracao significativa em seus parametros fisiologicos. Ainda segundo os autores, as 
avaliacoes dos valores maximos das variaveis fisiologicas e do indice de temperatura e 
umidade (ITU) sao mais confiaveis para a identificacao do estresse termico, ja que existe 
uma variacao climatica importante durante o dia. 

Souza et al. (201 la) ao observarem o efeito do clima e da dieta sobre os parametros 
fisiologicos e hematologicos de cabras Saanen em confinamento no Sertao paraibano 
relataram que houve efeito significativo do turno sobre a TR, a qual apresentou-se bastante 
elevada no periodo da tarde. Ja Silva et al. (2006a) em estudo da adaptabilidade de 
caprinos das racas Boer, Savana, Anglo-Nubiana e Moxoto, no semiarido paraibano, 
observaram interacao significativa entre raca e turno para TR, para todas as racas, sendo 
que no turno da tarde foram observadas as maiores medias para este parametro. 

Segundo Brown-Brandl et al. (2003) a temperatura retal e a medida que melhor 
representa a temperatura do nucleo central e tern sido bastante utilizada para verificar o 
grau de adaptabilidade dos animais domesticos, por ser considerada um bom indicador de 
estresse termico. 

Medeiros et al. (2008) em estudo das reacoes fisiologicas de cabras leiteiras das racas 
Saanen e Anglo-Nubiana em ambientes de sol, sombreado e parcialmente sombreado, 
verificaram que a incidencia da radiacao solar indireta e principalmente a direta, tanto pela 
manha como no turno da tarde, afetaram menos os animais da raca Anglo-Nubiana do que 
os da raca Saanen. Segundo os autores as diferencas entre os parametros fisiologicos TR e 
FR entre as racas evidenciam que existem diferencas geneticas, devendo ser levado em 
consideracao a raca, e sua resposta fisiologica as condicoes ambientais, antes da mesma ser 
introduzida em determinada regiao. 
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Silva et al. (2006b) ao pesquisarem o efeito da epoca do ano e de turno sobre os 
parametros fisiologicos e seminais de caprinos no semiarido paraibano, observaram que a 
TR e a FR foram influenciadas apenas pelo turno, enquanto que a temperatura superficial 
sofreu influencia da epoca do ano e do turno. 

Pereira et al. (2011) ao estudarem o comportamento de caprinos da raca Saanen 
submetidos ao estresse calorico agudo no semiarido paraibano, em epocas diferentes, 
atraves dos parametros fisiologicos TR e FR e por meio do teste de Benzera, observaram 
que houve efeito significativo de epoca do ano para esses parametros. Para os autores, 
apesar de os caprinos da raca Saanen terem respondido ao estresse com elevacao 
significativa da taxa respiratoria, os animais apresentaram capacidade em manter a 
homeotermia nas condicoes ambientais do semiarido, uma vez que as variaveis fisiologicas 
encontraram-se dentro dos limites estabelecidos como normais para a especie. 

Martins Junior et al. (2007) ao pesquisarem a adaptabilidade das racas caprinas Boer 
e Anglo-Nubiana as condicoes climaticas do meio norte do Brasil, observaram que a raca 
Boer apresentou maior capacidade de manter a temperatura corporal normal, sendo 
considerada mais adaptada a regiao. Ja com relacao ao teste de Rainsby, que avalia a 
capacidade de dissipacao de calor apos a hipertermia induzida por exercicios, as duas racas 
mostraram-se semelhantes, porem a raca Boer conseguiu ter a mesma reducao da 
temperatura retal com menor frequencia respiratoria, demonstrando ter maior eficiencia. 

Souza et al. (2011a), ao avaliarem o efeito do ambiente sobre os parametros 
fisiologicos de caprinos Saanen e mesticos XA Saanen + Vi Boer no semiarido paraibano 
observaram que houve efeito de turno para TR, mas nao houve diferenca significativa entre 
as ra^as estudadas. Com relacao a FR os autores observaram que houve efeito de turno 
apenas para a raca Saanen e diferenca significativa entre as racas no turno da tarde. De 
acordo com os resultados os autores concluiram que a raca Saanen era menos tolerante as 
condicoes ambientais do semiarido quando comparada com os mesticos Vi Saanen + Vi 
Boer, demonstrando a importancia de cruzamentos com racas mais tolerantes ao calor e a 
necessidade de maiores cuidados com relacao ao manejo. 

Silva et al. (2010), Souza et al. (201 lb), Silva et al. (201 la) e Pereira et al. (2011) ao 
estudarem a adaptabilidade e o comportamento fisiologico de caprinos nas condicoes 
climaticas do semiarido descreveram elevacao das variaveis fisiologicas em resposta as 
temperaturas mais elevadas no periodo da tarde, contudo nesses estudos os animais 
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apresentaram-se adaptados as condicoes ambientais, uma vez que os parametros 
fisiologicos estudados, temperatura retal, frequencia respiratoria e temperatura superficial, 
apresentaram-se dentro dos limites normais para a especie. 

Outro parametro bastante utilizado na avaliacao da dissipacao de calor e a 
temperatura superficial (SANTOS et al., 2005), uma vez que em condicao de estresse pelo 
calor a transferencia circulatoria de calor para a pele pode ser aumentada, por meio da 
dilatacao das arteriolas dos leitos vasculares cutaneos e por meio da abertura das 
anastomoses arteriovenosas dos membros, orelhas e focinho, permitindo aumentar o fluxo 
sanguineo periferico e facilitando, consequentemente, a perda de calor para o ambiente a 
partir da pele (CUNNINGHAN, 2008). A pele mais quente do animal tende a perder calor 
em contato com o ar mais frio. Se a temperatura do ar aumenta diminui essa perda de calor 
sensivel, aumentando a temperatura do nucleo central; dai o organismo animal dissipa o 
calor por meio dos mecanismos evaporativos, sudorese e respiracao (SOUZA et al., 2012). 

Segundo Kotrba et al. (2007) os corpos emitem radiacao na forma de ondas 
eletromagneticas que podem ser absorvidas por outros corpos. Diante dessa informacao, o 
uso da termografia, tecnica de diagnostico por imagem que estuda a temperatura dos corpos 
atraves de imagens geradas pela radiacao infravermelha emitida e refletida, surge como 
alternativa mais precisa para a observacao da distribuicao da temperatura na superficie 
corporal, alem de auxiliar na compreensao da termorregulacao em razao de mudancas na 
temperatura superficial e do impacto das condicoes ambientais sobre o bem-estar animal. 

4. Efeito do ambiente sobre a producao e composicao do leite de cabra 
Um dos principals produtos explorados na criacao de cabras e o leite, que por 

definicao, consiste em um produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta e em 
condicoes de higiene, de animais da especie caprina, sadios, bem alimentados e 
descansados (BRASIL, 2000a). 

Existe um grande interesse na producao de leite de cabra, em virtude do alto valor 
nutritivo e niveis de qualidade dietetica. Dentre os alimentos de origem animal utilizados na 
alimentacao humana, o leite de cabra ocupa lugar de destaque por fornecer calorias e 
aminoacidos essenciais em proporcoes iguais ou superiores aquelas recomendadas pela 
Organizacao Mundial de Saiide - OMS (GOMES et al., 2004). 
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O leite de cabra possui propriedades fisico-quimicas, quimicas e nutricionais 
particulares. A cor e branca devido a ausencia de p-caroteno, o odor e suave e o sabor 
adocicado e agradavel, com ausencia de grumos e aspecto limpo (FURTADO, 1984). 
Segundo Haenlein (2004) o leite de cabra apresenta propriedades bioquimicas que 
favorecem o seu valor nutricional, sendo recomendado para criancas, principalmente 
aquelas intolerantes ao leite de vaca, pessoas com doencas gastrointestinais, como 
suplemento para pessoas idosas e mal nutridas ou mesmo pessoas que fazem tratamento 
quimioterapico. 

Do ponto de vista fisico-quimico o leite caprino e constituido por uma mistura 
homogenea de grande numero de substancias (lactose, gordura, proteinas, sais minerals, 
vitaminas e enzimas), das quais algumas estao em emulsao (a gordura e as substancias 
associadas), algumas em suspensao (as caseinas ligadas aos sais minerals) e outras em 
dissolucao (lactose, vitaminas hidrossoluveis, proteinas, soro e sais) (ORDONEZ, 2005). 

Nos ultimos anos, com os incentivos governamentais e investimentos do setor 
privado, a pecuaria de leite de cabra tern sido uma atividade cada vez mais promissora nos 
cariris da Paraiba (BANDEIRA et al., 2007). A garantia de compra do leite a um preco 
atrativo pelo governo do estado, para distribuicao e uso na merenda escolar, tern estimulado 
o aumento da producao e determinado uma melhoria da qualidade do leite produzido nessa 
regiao. 

Muitos sao os fatores que podem interferir na producao de leite, nas caracteristicas 
fisico-quimicas e nas propriedades do leite caprino, podendo esses ser de origem genetica, 
fisiologica, climatica e principalmente alimentar (COSTA et al., 2009). Por isso, a 
capacidade do animal de produzir leite de acordo com seu potencial genetico e determinada 
por seu ambiente meteorologico e biologico, uma vez que, os fatores ambientais interferem 
significativamente na produtividade, intensificando sua influencia conforme a utilizacao de 
animais geneticamente melhorados (MARTELLO, 2006). 

De acordo com Souza et al. (2011c) o rebanho caprino leiteiro tambem pode ter sua 
producao diminuida em decorrencia das condicoes climaticas adversas do semiarido. 
Informacoes que tambem foram verificadas por Darcan e Giiney (2008), ao demonstrarem 
que a producao de leite foi maior em 21% no grupo de caprinos que foram pulverizados e 
ventilados, quando comparados com o grupo controle, sem pulverizacao nem ventilacao. 
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Segundo Pereira (2005) o clima e o componente que exerce mais efeito sobre o bem-
estar animal e por consequencia sobre a produtividade, sendo um fator limitador da 
exploracao animal para fins economicos. Portanto, para que se obtenha o sucesso na 
atividade leiteira faz-se necessario alguns requisitos basicos no sistema de producao, como 
o uso de animais especializados, bom manejo nutricional, reprodutivo e sanitario, e 
principalmente, o fornecimento de condicSes adequadas de conforto termico. 

Por isso, a busca pela eficiencia e competitividade produtivas, tern feito com que 
muitos produtores utilizem cada vez mais animais de alto potencial genetico para a 
produgao de leite, que, por possuirem metabolismo mais elevado, produzem maior 
quantidade de calor endogeno. Esta condicao, dependendo do ambiente e do manejo, 
culmina no desencadeamento do estresse calorico, impedindo que os animais exponham 
todo o seu potencial, limitando a producao. 

Brasil et al. (2000b), ao avaliarem o efeito do estresse termico sobre as respostas 
termorreguladoras, a producao e a composicao quimica do leite, de cabras Alpinas 
observaram que quando os animais eram submetidos ao estresse termico apresentavam 
reducao no consumo de materia seca, aumento da ingestao de agua e reducao na producao 
de leite. Os autores tambem verificaram que houve uma diminuicao no percentual de 
gordura, proteina, lactose e solidos totais em relacao aos teores de calcio e fosforo nao 
foram observadas alteracoes. 

Baccari Junior et al. (1996) demostraram que cabras Saanen quando submetidas a 
temperaturas de 32,5 °C em camara bioclimatica reduziram o consumo de materia seca e 
aumentaram o consumo diario de agua, mas a producao de leite foi semelhante ao grupo em 
condicoes de conforto termico. 

Juarez (1986) em estudo com caprinos das racas Saanen, Anglo-Nubiana e Alpina em 
clima tropical, revelou que alem da baixa producao, alguns componentes do leite como 
gordura e solidos totais apresentaram-se menores quando as mesmas racas eram criadas em 
clima temperado, devido a dieta inadequada e temperaturas elevadas do ar. 

Segundo Titto (1998) a composicao do leite pode ser alterada pelo estresse calorico, 
com reducao nos teores de gordura, proteina e calcio. Para esse autor, a recuperacao da 
producao de leite apos o estresse calorico ocorre lentamente e em graus que variam com a 
intensidade e a duracao do estresse. 
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Para Bernabucci e Calamari (1998) na maioria das vezes a proteina do leite e afetada 
negativamente pelo estresse calorico, com decrescimo nos teores de caseina. 

Perissinoto et al. (2007) relataram que em condicao de estresse termico a producao de 
leite e alterada pela diminuicao da ingestao de materia seca e consequentemente diminuicao 
da ingestao de energia metabolizavel que seria destinada a producao de leite. 

Costa et al. (2008b), ao avaliarem as caracteristicas quimicas e sensorials do leite de 
cabras Moxoto alimentadas com silagem de manicoba, observaram que mesmo aumentando 
a quantidade de proteina na racao dos animais, a quantidade proteica do leite permaneceu 
constante. Gomes et al. (2004), ao estudarem o efeito do estagio de lactacao na composicao 
do leite de cabra, observaram que as medias da gordura, 4,10g/dL, aumentaram ate o quarto 
mes de lactacao, onde atingiu o valor maximo de 5,39g/dL, com reducao nos meses 
posteriores. Ja Voutsinas et al. (1990), observaram aumento nos valores da gordura com o 
avancar da lactacao. Quanto ao teor de lactose, Tanezini et al. (1995), avaliando os niveis 
de lactose no leite cru nao verificaram diferencas significativas entre os leites das ordenhas 
da manha e da tarde. 

De acordo com Cannas e Pulina (2008) a qualidade do leite pode ser avaliada pela 
capacidade de sofrer processamento, resultando em produtos que assegurem qualidade 
nutricional, seguranca alimentar e caracteristicas organoleptics. 

Diante da importancia do leite caprino na alimentacao humana e dos riscos de 
veiculacao de doencas, torna-se fundamental avaliar as caracteristicas fisico-quimicas do 
leite afim de se evitar fraudes economicas, estabelecer base para pagamento e verificar o 
seu estado de conservacao (AGNESE et al., 2002). Entre as analises fisico-quimicas pode-
se citar densidade, gordura, acidez, extrato seco total (EST), extrato seco desengordurado 
(ESD), lactose e proteina (MENDES et al., 2009). A densidade do leite e o peso especifico 
do leite, cujo resultado depende da concentracao de elementos em solucao e da 
porcentagem de gordura (FONSECA e SANTOS, 2007). A mesma serve para detectar 
fraudes de adicao de agua ou desnate e pode variar com o tempo decorrido apos a ordenha. 
A densidade a 15 °C do leite de cabra pode variar de 1.028 a 1.034 g/cm3 (BRASIL, 
2000a). Esse teste tern importancia quando se pretende detectar adulteracao do leite, uma 
vez que a adicao de agua causa diminuicao da densidade, enquanto a retirada de gordura 
resulta em aumento da densidade (SILVA et al, 201 lb). 
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Segundo Marth e Steele (2001) a acidez e normalmente utilizada como indicador do 
estado de conservacao do leite em funcao da relacao entre disponibilidade de lactose e 
producao de acido lactico por acao microbiana que acarreta um aumento na acidez e 
diminuicao no teor de lactose. Essa variavel e expressa em graus Dornic (°D) o que 
equivale a 0,1 g de acido lactico por litro de leite e seu valor pode variar no leite de cabra 
de 0,13 a 0,18% ou 13 a 18 °D (BRASIL, 2000a). 

Com relagao a gordura, o leite de cabra apresenta maior teor em relacao ao leite de 
vaca, no entanto, os globulos de gordura sao de menor tamanho. Alem da ausencia de 
caroteno, que caracteriza a cor branca do leite de cabra e seus derivados (SCHOLZ, 1997). 

De acordo com Silva (1997) a gordura e o constituinte que mais sofre variacao em 
razao da alimentacao. Nessa perspectiva, Costa et al. (2008b) relataram que a alimentacao 
fornecida aos animais e fator determinante da producao e composicao do leite e que 
inumeros experimentos tern sido realizados com o proposito de adequar niveis de nutrientes 
capazes de assegurar as exigencias de mantenca e os indices de producao pretendidos. 

Morand-Fehr et al. (2007) descreveram que o aumento do nivel de concentrado na 
dieta melhora o rendimento do leite, porem diminui o conteudo gorduroso por diluicao, 
uma vez que com a reducao da quantidade de fibra ingerida, ocorre tambem baixa na 
quantidade de acetato, acido graxo produzido pela fermentacao ruminal. 

Sintetizada nos alveolos da glandula mamaria, a gordura do leite tern origem a partir 
da fermentacao da fibra ocorrida no rumen com producao de acetato, que esta em maior 
concentracao em dietas ricas em forragens, enquanto dietas ricas em grao produzem uma 
maior proporcao de acido propionic*), produzindo um leite mais magro (RIBEIRO, 1997). 

Segundo a Instrucao Normativa n° 37 de 2000 do Ministerio da Agricultura Pecuaria e 
Abastecimento, que regulamenta o leite de cabra, o teor de gordura desta especie varia de 
acordo com a classifi cacao do leite. No leite integral a quantidade de gordura deste nao 
deve ser alterada. Ja no leite padronizado a quantidade de gordura e de 3,0% (BRASIL, 
2000a). 

As proteinas do leite estao parte em solucao e parte em suspensao coloidal, em forma 
de micelas as quais sao agrupamentos de varias moleculas de caseina junto com calcio, 
fosforo e outros sais. Segundo Fernandes (2007) o potencial de alteracao no teor de proteina 
verdadeira do leite atraves da nutricao e modesto, girando em torno de 0,1 a 0,2%, sendo a 
vantagem que o aumento no teor de proteina esta diretamente relacionado ao do volume, 
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diferente da gordura. De acordo com BRASIL (2000a) o teor minimo de proteina total no 
leite de cabra deve ser de 2,8%. 

Costa et al. (2008b) ao estudarem as caracteristicas quimicas e sensorials do leite de 
cabras Moxoto, alimentadas com silagem de manicoba, observaram que mesmo 
aumentando a quantidade de proteina na racao dos animais nao se observa aumento no teor 
de proteina no leite. 

A lactose, principal carboidrato presente no leite, produzida pelas celulas epiteliais e 
secretada pela glandula mamaria, tern relacao direta com o volume de leite produzido, uma 
vez que atrai a agua do sangue para equilibrar a pressao osmotica na glandula mamaria 
(EMBRAPA, 2010). O seu teor minimo no leite de cabra deve ser de 4,3% segundo 
(BRASIL, 2000a). Segundo Fernandes (2007) o estigio de lactacao e o fator fisiologico que 
mais afeta a lactose, quanto mais avancado for o tempo de lactacao maio a tendencia de 
reducao na quantidade de leite produzida, bem como no teor de lactose. 

O extrato seco total (EST) do leite e representado por todos componentes solidos do 
leite. Essa variavel e indispensavel para se julgar a integridade de um leite e admite-se em 
um leite normal um valor minimo de 11,41%, podendo variar em funcao da fase de lactacao 
e do turno da ordenha (BEHMER, 1980). O extrato seco desengordurado (ESD) 
compreende todos componentes do leite, exceto a gordura e a agua. Por isso esta altamente 
correlacionado com o percentual de gordura e o extrato seco total. Para esse parametro o 
Ministerio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento (BRASIL, 2000a) determina um valor 
minimo de 8,2%. Penna et al. (1999) ao estudarem varios trabalhos observaram que os 
valores encontrados para EST e ESD no leite de cabra foram sempre inferiores aos 
observados para o leite de vaca, demonstrando ser essa uma caracteristica da especie 
caprina. 

CONSIDERACOES FINAIS 
A diversidade de sistemas de criacao torna muitas vezes o uso de algumas tecnologias 

incompativeis com a realidade das pequenas propriedades rurais. Mudancas no manejo e 
nas instalacoes podem amenizar o efeito do ambiente sobre a producao no semiarido e 
proporcionar conforto termico aos animais. 

O estresse termico influencia negativamente o consumo de alimentos e afeta 
diretamente a producao e a composicao do leite. 
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C A R A C T E R I Z A C A O DOS SISTEMAS PRODUTIVOS DE L E I T E DE CABRA 

NOS CARIRIS PARAIBANO 

E L I S A N G E L A MARIA NUNES DA SILVA, BONIFACIO BENICIO D E SOUZA, 

GUSTAVO DE ASSIS SILVA, S E R G I O SANTOS D E A Z E V E D O , THIAGO LIMA 

DA SILVA GOMES 

RESUMO - Objetivou-se com este trabalho fazer uma caracterizacao dos sistemas de 

producao de leite de cabra nos Cariris da Paraiba. Foram visitadas usinas de beneficiamento 

e pontos de recebimento de leite de cabra em 17 municipios e entrevistados 540 produtores. 

As informacoes foram obtidas atraves da aplicacao de questionario, composto por 

perguntas referentes a propriedade, rebanho, manejo e sanidade e os resultados foram 

analisadas em funcao da frequencia de respostas entre as regioes. Houve diferenca 

significativa entre os Cariris ocidental e oriental (P<0,05) com relacao a posse e ao 

tamanho das propriedades e com relacao as especies criadas nas propriedades das duas 

regioes. Tambem se observou diferenca significativa (P<0,001) com relacao a quantidade 

de leite produzida nas propriedades, media de producao diaria, linhagens e tipo de 

alimentacao adotado nas duas regioes. O sistema familiar de producao com baixo uso de 

tecnologias e pequenos rebanhos predominam no Cariri paraibano. Uma interacao entre 

raca, ambiente e manejo deve existir para que a maxima producao seja alcancada. O uso de 

tecnicas de conservacao de forragens como fenacao e ensilagem podem auxiliar a 

uniformizacao da producao no semiarido nordestino. 

PALAVRAS-CHAVE. Caprinos leiteiros. Semiarido. Sistema de producao. Tipologia 

DIAGNOSTIC O F T H E SYSTEMS PRODUCTION O F GOAT M I L K IN CARIRIS 

PARAIBA 

ABSTRACT - The objective of this study make a characterization of production systems 

of goat milk in the Cariris Paraiba. Were visited units processing and receiving points of the 

goat milk in 17 cities and interviewed 540 farmers in the regions of Cariris. The 

information was obtained through the application of questionnaire consisting of questions 

relating to ownership, herd management and health and the results were analyzed according 
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to frequency of responses between the regions. There were significant differences (P<0.05) 

between the western and eastern Cariris with respect to ownership and size of properties 

and with respect to the species created in the properties of the two regions. The family 

system of production with low use of technologies and small herds predominates in Cariri. 

An interaction between race, environment and management should exist for the maximum 

production is reached. The use of conservation techniques fodder as hay and silage can help 

standardize production in semi-arid northeast. 

KEYWODS: Dairy goats. Semi-arid. System production. Typology 

INTRODUCAO 

A vulnerabilidade da atividade agricola frente as adversidades climaticas do 

semiarido brasileiro tern apontado a criacao de caprinos, como sendo uma das principals 

alternativas para geracao de renda e reducao da inseguranca alimentar no semiarido 

brasileiro (ROBERTO et al., 2010). 

O Brasil com um rebanho na ordem de 10,05 milhoes de cabecas produz anualmente 

cerca de 135 milhoes de litros de leite de cabra, sendo o maior produtor do continente 

americano (FAO, 2008), no entanto, a producao media do rebanho brasileiro ainda e muito 

baixa quando comparada a de paises da Europa. 

Dentre os estados brasileiros, a Paraiba possui um rebanho caprino leiteiro na ordem 

de 653.730 animais desponta como o maior produtor de leite de cabra do pais, com uma 

producao media de meio milhao de litros/mes, em sua maior parte produzidos por criadores 

agregados em 22 associacoes de produtores, na regiao dos Cariris Paraibano (IBGE, 2007). 

Como caracteristicas comuns a regiao dos Cariris, alem dos baixos indices 

pluviometricos, da vegetacao Caatinga hiperxeroflla e das limitacoes edaficas predominam 

cidades pequenas com baixa densidade demografica e economia baseada na agropecuaria, 

principalmente na criacao de caprinos (ALVES, 2009). 

Nesse contexto a caprinocultura se destaca como atividade eficiente para o 

desenvolvimento socio-economico da regiao, pela facilidade de adaptacao desses animais 

que produzem proteina animal a baixo custo nas formas de leite e carne para as populacoes 

de media e baixa renda (SILVA et al., 2000). 

45 



Com o aumento da populacao rural e reducao do tamanho das propriedades a 

caprinocultura leiteira vem sofrendo transformacoes estruturais em seu sistema tradicional 

de manejo, que podem modificar o sistema produtivo. Portanto, os sistemas de producao 

seguem em constante transformagao no tempo e no espaco de acordo com os interesses da 

familia e dos recursos disponiveis na regiao (NOGUEIRA; SIMOES, 2009). 

Simultaneamente a essas mudancas observa-se uma crescente preocupa^ao com a 

introducao de ra9as caprinas especializadas na produ?ao de leite, mais exigentes quanto aos 

aspectos: nutricional, de manejo e instalacao, que em condicoes climaticas adversas podem 

nao corresponder produtivamente (SILVA et al., 2006; SILVA et al., 2010). 

Diante da existencia de varios fatores como: potencial genetico, sazonalidade da 

produ9ao, qualidade das forrageiras, clima, manejo, entre outros, que podem interagir 

dentro e fora da propriedade, limitando o aumento da produtividade e a oferta de leite de 

cabra (GONIALVES et al. 2008), o desenvolvimento de pesquisas envolvendo 

caracteriza9ao de sistemas produtivos e dados socio-economicos de uma regiao podem 

contribuir, para que com base na realidade local possam ser desenvolvidas tecnologias 

alternativas que viabilizem a sustentabilidade dos sistemas produtivos. 

Objetivou-se com esse trabalho fazer uma caracteriza9ao dos sistemas de produ9ao de 

leite de cabra adotados na regiao do Cariri paraibano. 

M A T E R I A L E METODOS 

Este trabalho foi desenvolvido na regiao do Cariri paraibano, localizada na parte 

centro-sul do estado da Paraiba, franja ocidental do planalto da Borborema, no periodo de 

agosto a outubro de 2010. A regiao possui uma area de 11.233 km 2 composta por 29 

municipios, com uma populacao de 173.323 habitantes e densidade demografica de 15,65 

habitantes por km 2 (ALVES, 2009), distribuidos pelos Cariris ocidental e oriental que sao 

divididos pela orienta9ao das cristas e macicos serranos, distribui9ao das altitudes e grandes 

vertentes e blocos do relevo que induzem a varia9oes mesoclimaticas. 

O Cariri ocidental abrange dezessete municipios e possui uma area total de 6.983 km 2 

e o Cariri oriental ocupa uma area de 4.242 km 2 distribuida em doze municipios. O clima da 

regiao dos Cariris e do tipo Bsh, semiarido a subarido seco tropical (NASCIMENTO; 

ALVES, 2008), com temperaturas medias anuais em torno de 26°C, insola9ao media de 
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2.800 horas/ano alem de baixos indices de precipitacao, com medias anuais historicas de 

chuvas inferiores a 400 mm, muitas vezes concentradas e irregulares com elevada taxa de 

evaporacao. Os solos no geral sao pouco desenvolvidos, pedregosos, rasos e com baixa 

capacidade de retencao de agua e a vegetacao muito variada do tipo Caatinga. 

Quanto ao aspecto climatico dominante, a localizacao no fim do percurso dos fluxos 

umidos que direcionam para o semiarido nordestino, faz da regiao uma das mais secas do 

Brasil, onde e comum em determinados setores, o registro pluviometrico medio anual 

inferior a 300 mm, com variacoes anuais e ate dentro do periodo chuvoso que vai do mes de 

fevereiro a maio. Essa variacao de precipitacao dentro da regiao do Cariri faz com que se 

desenvolvam varios tipos de caatingas desde as arboreas podendo ser alta, media ou baixa, 

chegando a arbustiva baixa ou alta (ALVES, 2009). 

Para esta pesquisa foram visitadas usinas de beneficiamento e pontos de recebimento 

de leite de cabra em 17 municipios vinculados ao Programa do Leite da Paraiba e 

entrevistados 540 produtores de leite distribuidos nos municipios de: Amparo, Camalau, 

Coxixola, Monteiro, Ouro Velho, Parari, Prata, Sao Joao do Tigre, Sao Sebastiao do 

Umbuzeiro, Sume e Zabele, num total de 420 produtores regiao do Cariri ocidental e nos 

municipios de: Cabaceiras, Caraubas, Gurjao, Santo Andre, Sao Joao do Cariri e 

Boqueirao, num total de 120 produtores regiao do Cariri oriental. 

As informacdes foram obtidas por meio da aplicacao de questionario, composto por 

perguntas referentes a posse e tamanho da propriedade, tamanho de rebanho, especies e 

racas criadas, producao de leite, forma de comercializacao, tipo de manejo adotado e 

alimentacao dos animais, do tipo entrevista estruturada com apresentacao ao entrevistado 

de questoes planejadas com a finalidade de se obter as respostas apropriadas para atingir o 

objetivo da pesquisa. Os produtores foram entrevistados diretamente nos locais da entrega 

do leite ou atraves de visitas feitas nas propriedades com auxilio dos agentes de 

desenvolvimento rural (ADR) nos municipios. As questoes, opcoes de respostas e 

seqiiencia de indagacao foram identicas para todos os entrevistados, de forma a assegurar 

que as variacoes entre as respostas fossem devidas as diferencas individuais e nao aos 

entrevistadores, buscando dessa forma, identificar e avaliar os principais sistemas de 

manejo adotado. As variaveis foram analisadas em funcao da frequencia de respostas entre 

as regioes, pelo teste qui-quadrado, com o programa SPSS/or Windows, versao 13.0. 

47 



RESULTADOS E DISCUSSAO 

Com base na avaliacao dos dados contidos no questionario aplicado aos 540 

produtores de leite de cabra, observou-se diferenca significativa (P<0,05) com relacao a 

posse da terra nas duas regioes do Cariri (Tabela 1). 

Tabela 1. Variaveis qualitativas dos sistemas produtivos na regiao dos Cariris Ocidental e 

Oriental da Paraiba, no ano 2010. 

Variaveis Cariri Ocidental Cariri Oriental Total 
n % n % n % P 

Posse da terra: 
Proprietaries 304 72,4 67 55,8 371 68,7 
Posseiro 60 14,3 31 25,8 91 16,9 <0,05 
Meeiro 14 3,3 5 4,2 19 3,5 
Arrendatario/moradores 42 10,0 17 14,2 59 10,9 
Tamanho da Area (hectares): 
1 ate 10 134 31,9 17 14,2 151 28,0 
11 a30 139 33,1 29 24,2 168 31,1 <0,001 
31 a 50 60 14,3 25 20,8 85 15,7 
51 a 100 50 11,9 17 14,2 67 12,4 
Acima de 100 37 8,8 32 26,0 69 12,8 
Especies criadas na 
propriedade: 
So caprinos leiteiros 216 51,4 44 36,7 260 48,1 
Caprinos e ovinos 24 5,7 15 12,5 39 7,2 <0,001 
Caprinos e bovinos 110 26,2 34 28,3 144 26,7 
Caprinos, ovinos e bovinos 42 10,0 24 20,0 66 12,2 
Mais de tres especies 28 6,7 3 2,5 31 5,7 
Tamanho rebanho caprino 
leiteiro: 
1 ate 15 cabecas 97 23,1 36 30,0 133 24,6 
16 ate 35 cabecas 189 45 53 44,2 242 44,8 >0,05 
36 ate 50 cabecas 84 20 15 12,5 99 18,3 
51 ate 100 cabecas 41 9,8 10 8,3 51 9,4 
Acima de 100 cabecas 9 2,1 6 5,0 15 2,8 

Os resultados demonstraram que 68,7% do total das propriedades do Cariri pertencem 

aos proprios produtores de leite, o que evidencia a ligacao historica do agricultor a terra, 

adquirida por meio de heranca, o que tambem foi relatado por Almeida et al. (2006) em 

estudo da caracterizacao de propriedades e proprietaries rurais em Pernambuco. 
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Com relacao ao tamanho da area das propriedades houve diferenca significativa 

(P<0,001) entre as duas regioes do Cariri. No Cariri ocidental foi observado que 65% das 

propriedades possuem area com ate 30 hectares, enquanto que a regiao oriental apresentou 

maior percentual de propriedades 61%, com area de 31 a mais de 100 hectares. 

Segundo Costa et al. (2010) a distribuicao das terras no semiarido nordestino se 

caracteriza pela predominancia de pequenas propriedades, destacando-se que 77% possuem 

entre 01 e 20 hectares, enquanto 94% sao representadas por areas menores que 100 

hectares. 

Costa et al. (2008) demonstraram que a maior parte das propriedades rurais do 

semiarido sao de base familiar, com tamanho nao superior a 50 hectares, o que representa 

um fator importante na decisao do que explorar na propriedade, alem de ser um limitante, 

sobretudo para a zona semiarida nordestina. 

Houve diferenca significativa (P<0,001) entre regioes com relacao as especies 

animais criadas nas propriedades, contudo, a exploracao de caprinos leiteiros predominou 

correspondendo a 48,1% do total de entrevistados. 

Apesar ter ocorrido nos ultimos anos um aumento na quantidade de leite produzido na 

Paraiba, esses valores nao correspondem ao aumento do efetivo do rebanho leiteiro, mas 

sim, a maior quantidade de animais que estao sendo ordenhados e de produtores que estao 

aderindo ao Programa do Governo, pois nesse estudo, observou-se que 44,8% do total dos 

rebanhos sao constituidos por um pequeno numero de animais, 16 a 35 cabecas. 

A quantidade media de leite produzida por dia nas propriedades diferiu 

significativamente (P<0,001) para as duas regioes, no entanto, em 82,3% do total das 

propriedades a producao diaria variou de 5 a 30 kg de leite por dia (Tabela 2). 

Dentre os fatores que limitam a producao de leite de cabra nas propriedades do Cariri 

paraibano, a comercializacao se apresenta como um dos principais entraves. Atualmente o 

principal comprador do leite de cabra na regiao e o Governo do Estado, atraves do 

Programa Leite da Paraiba, que limita o fornecimento diario em 17 kg por produtor. A falta 

de costume ou habito em consumir o leite de cabra e seus derivados e o preco mais elevado 

desses produtos no mercado local, tambem contribuem para esse cenario. 

Outro problema seria a baixa produtividade dos rebanhos, que apesar de ja possuirem 

em sua maioria animais mesticos de racas leiteiras especializadas nao conseguem externar 
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seu potencial produtivo em decorrencia das condicoes adversas de criacao (SOUZA et al. 

2011). 

A produtividade dos animais no semiarido ainda e muito influenciada pela 

distribuicao espacial das chuvas, dependendo da oferta estacional de forragens (PIMENTA 

FILHO et al., 2009) o que contribui para producoes oscilantes e inconsistentes durante o 

ano. A falta de manejo adequado das pastagens e o pouco uso das praticas de conservacao 

de forragens, como fenacao e ensilagem sao fatores criticos que interferem na producao ao 

longo do ano (COSTA et al., 2008), o que tambem foi observado na maioria das 

propriedades desse estudo. 

Tabela 2. Caracterizacao da quantidade de leite, media de producao, sistema de manejo e 

comercializacao do leite de cabra nas propriedades rurais dos Cariris Ocidental e Oriental 

da Paraiba, no ano 2010. 

Variaveis Cariri Ocidental Cariri Oriental Total 
n % n % n % P 

Quantidade media de leite 
de cabra na propriedade/dia 
em (kg): 
5 ate 15 171 40,7 48 40,0 219 40,6 
16 ate 30 180 42,9 45 37,5 225 41,7 <0,001 
31 ate 50 50 11,9 18 15,0 68 12,6 
51 ate 70 14 3,3 2,0 1,7 16 3,0 
71 ate 100 5 1,2 2 1,7 7 1,3 
Acima de 100 0 0,0 5 4,2 5 0,8 
Media de producao de leite 
das cabras/dia em (kg): 
Ate 1 90 21,4 45 37,5 135 25,0 <0,001 
>1 ate 1,5 182 43,3 46 38,3 228 42,2 
>1,5 ate 2 99 23,6 29 24,2 128 23,7 

> 2 49 11J 0 0,0 49 11,7 
Sistema de manejo: 
lntensivo 23 5,5 8 6,7 31 5,7 >0,05 
Semi-intensivo 366 87,1 111 92,5 477 88,3 
Extensivo 31 7,4 1 0,8 32 5,9 
Forma de comercializacao 
do leite: 
Programa Leite da Paraiba 419 99,8 120 100 539 99,8 >0,05 
Venda ao atravessador 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Produz queijo ou doce 1 0,2 0 0,0 1 0,2 
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As duas regioes do Cariri diferiram significativamente (P<0,01) com rela9ao a media 

de producao de leite das cabras em quilos. Os resultados encontrados revelam que 67,2% 

do total dos animais produzem em media ate 1,5 kg de leite por dia, resultados superiores 

aos achados por Bandeira et al. (2007). 

Com relacao ao sistema de manejo adotado, observou-se uma variacao desde o 

intensivo, passando pelo semi-intensivo ate o extensivo, mas nao houve diferen9a 

significativa (P>0,05) com relacao a esta variavel entre as duas regioes estudadas. 

Contudo, o sistema semi-intensivo de cria9ao, predominou em 88,3% das propriedades, 

resultados que tambem foram descritos por Gon9alves et al. (2008) e discordaram dos 

achados por Almeida et al. (2006) que observaram maior numero de cria9oes no sistema 

extensivo. 

Nesse estudo a principal forma de comercializacao do leite nas duas regioes do Cariri, 

99,8% do total dos entrevistados, consiste na venda do leite para o Programa Leite da 

Paraiba. A intervencao do estado faz-se muito importante, uma vez que ao garantir a 

compra do leite, ajuda a reverter problemas de cunho social provocados pelo excesso 

populacional como o exodo rural, ja que a caprinocultura leiteira exerce forte a9ao na 

permanencia das familias no Cariri atraves da geracao de renda, aumentando a circula9ao 

monetaria na regiao (BANDEIRA et al., 2007), alem de contribuir com a redu9ao da 

inseguran9a alimentar, atraves da distribuicao do leite na merenda escolar e entre as 

familias carentes da regiao. 

Apesar de os rebanhos estudados (Tabela 3), em sua maioria ja possuirem animais de 

ra9as especializadas na producao de leite como a Saanen e Parda Alpina, originados pelo 

uso de reprodutores puros ou mesticos com padrao racial bem caracterizado, a forma de 

cria9ao na maior parte das vezes nao permite que os animais exteriorizem todo seu 

potencial, em virtude de serem mais exigentes quanto aos aspectos ambientais, nutricionais 

e de manejo o que tambem foi relatado por Barros et al. (2005) e Silva et al. (2011) em 

trabalhos envolvendo cruzamentos entre ra9as leiteiras exoticas e nativas. 
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Tabela 3. Principals racas caprinas criadas nos sistemas de producao de leite nos Cariris 

paraibano no ano 2010. 

Racas Caprinas 
Cariri Ocidental Cariri Oriental Total 

P Racas Caprinas n % n % n % P 
Saanen 98 23,3 9 7,5 107 19,8 
Parda Alpina 19 4,5 9 7,5 28 5,2 
Anglo Nubiana 1 0,2 3 2,5 4 0,7 
Toggenburg 5 1,2 0 0,0 5 0,9 
Saanen e Parda Alpina 158 37,6 67 55,8 225 41,7 <0,001 
Saanen e Anglo Nubiana 11 2,6 0 0,0 11 2,0 
Parda Alpina e A. Nubiana 1 0,2 3 2,5 4 0,7 
Mais de duas dessas 121 28,8 29 24,2 150 27,8 
linhagens 
Outras linhagens 6 1,4 0 0,0 6 1,1 

Houve diferenca significativa (P<0,001) com relacao as racas caprinas criadas nas 

duas regioes do Cariri, no entanto, 41,7% dos 540 produtores criam animais das racas 

Saanen e Parda Alpina, racas especializadas na producao de leite que foram introduzidas na 

regiao atraves da importacao de reprodutores e semen ou embrioes congelados, contudo as 

condicoes de criacao diante da maior exigencia dessas racas nao tern permitido que esses 

animais externem todo seu potencial produtivo (GUIMARAES et al., 2009). 

Com relacao a alimentacao dos animais observou-se uma grande variacao quanto aos 

tipos de alimentos volumosos, fornecimento de concentrado e sal mineral conforme 

descrito (Tabela 4). 

Do total de criadores 26,1% adotam o sistema de alimentacao constituido por pasto 

nativo + pasto cultivado + concentrado + palma forrageira + sal mineral. 

A associacao do pasto nativo com o pasto cultivado vem sendo utilizado por varios 

produtores com base nos bons resultados de trabalhos apresentados pela EMBRAPA, como 

o da associacao da Caatinga com o Capim Buffel (Cenchrus ciliares) e a Leucena 

(Leucaena leucocephald) (GUIMARAES FILHO, 1994; GUIMARAES FILHO e 

SOARES, 1999; BANDEIRA et al., 2007). 

Nesse estudo tambem foi observado que 61,9% do total dos entrevistados utilizavam 

a palma forrageira (Opuntia spp) como forte alternativa de reserva alimentar, contudo em 

virtude do ataque das plantacoes pela praga da Cochonilha (Diaspis echinocacti) houve 

grande reducao desta cultura nas propriedades, o que tambem foi descrito por Riet-Correa 

etal. (2013). 
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Tabela 4 Manejo alimentar adotado nos sistemas de producao de leite de cabra nos Cariris 

paraibano no ano 2010. 

Tir>fK dp Alimpntar3n 
Cariri Oriental Cariri Ocidental Total P 

n % n % n % 
P 

PN+ C+ SM 10 2,4 5 4,2 15 2,8 
PN + PF + SM 14 3,3 0 0,0 14 2,6 
PN + PF + C + SM 13 3,1 12 10,0 25 4,6 
PN + PC + SM 7 1,7 3 2,5 10 1,9 
PN + PC+C + PF 13 3,1 4 3,3 17 3,1 
PN + PC+C + PF + SM 102 24,3 39 32,5 141 26,1 
PC + PF + SM 1 0,2 5 4,2 6 1,1 
PC + PF + C + SM 43 10,2 32 26,7 75 13,9 <0,001 
PC + PF + C 18 4,3 9 7,5 27 5,0 
PC + PN + C + SM 27 6,4 0 0,0 27 5,0 
PC + PN + P + SM 8 1,9 4 3,3 12 2,2 
PC + SM 6 1,4 0 0,0 6 1,1 
PC + C + SM 48 11,4 1 0,8 49 9,1 
PC + C 52 12,4 2 1,7 54 10,0 
PC + PN 12 2,9 2 1,7 14 1,6 
PN + PC + C 30 7,1 0 0,0 30 5,6 
PN + C + PF 16 3,8 2 1,7 18 3,3 
PN= Pasto nativo, C= Concentrado, SM= Sal mineral, PF= Palma forrageira, PC= Pasto 
cultivado 

A boa adaptacao e resistencia as condicoes climaticas da regiao fazem da palma 

forrageira uma importante alternativa alimentar principalmente na epoca mais seca, por ser 

um alimento verde que possui alto valor energetico para producao de leite e que supre 

grande parte das necessidades de agua dos animais, sendo, portanto, a forma mais 

sustentavel de intensificacao da producao (ALMEIDA, 2012). 

Costa et al. (2008) observaram que dentre as forrageiras cultivadas as que se 

apresentam em maior quantidade no Cariri da Paraiba sao: a palma forrageira, o capim 

elefante (Pennisetum purpureum) e capim Buffel, ainda segundo os autores mais de 40% 

das propriedades da regiao cultivam a palma forrageira e mais de 90% utilizam como 

componente da alimentacao dos animais. 

Com relacao ao uso de concentrado foi observado que 88,5% do total dos 

entrevistados utilizam algum tipo de racao concentrada, o que se deve ao pouco uso das 

tecnicas de conservacao de forragens na forma de feno ou silagem, elevando o custo de 

producao. 
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Costa et al. (2010) e Dal Monte et al. (2010) descreveram que independente do nivel 

tecnologico das propriedades o uso de concentrado representa um custo significativo sobre 

o lucro do leite. Uma vez que na regiao semiarida a predominancia do pasto nativo do tipo 

caatinga, a qual se apresenta seca na maior parte do ano torna-se insuficiente para atender 

as exigencias energeticas e proteicas dos animais (LEITE, 2002), o que resulta em baixa 

produtividade, falta de padronizacao e sazonalidade, na oferta dos produtos. 

Oliveira et al. (2007) ao estudarem indicadores de referenda em sistemas de 

producao de leite verificaram que 47% dos produtores ofereciam concentrado de acordo 

com a producao dos animais de forma a amenizar o desperdicio de racao, evitando uma 

diminuicao na producao e reduzindo os custos. 

Dentre os aspectos que podem ser levados em consideracao quanto ao nao uso da 

conservacao de forragens na forma de feno ou silagem, a falta de conhecimento das 

tecnicas, a necessidade e os custos com mao de obra extra familiar em varias fases da 

producao e a concorrencia com a producao de alimentos para o consumo humano, muitas 

vezes desestimula o produtor a produzir e armazenar volumosos, o que tambem foi descrito 

por Riet-Correa et al. (2013). 

Nesse estudo tambem observou-se que dentre o total das 540 propriedades analisadas, 

59,1% possuiam area com ate 30 hectares, faixa com maior numero de unidades com 

producao diaria de ate 30 kg de leite. 

Apenas em 13 propriedades com area superior a 100 hectares a producao de leite 

ultrapassou 50 kg por dia. O que pode ser explicado pela diversidade de atividades 

exercidas nessas areas, que por serem maiores realizam tambem a criacao de outras 

especies animais e nao tern na producao de leite de cabra como sendo a principal atividade 

geradora de renda. 

A estrutura fundiaria do semiarido nordestino marcada pela predominancia de 

pequenas propriedades, obtidas na maior parte das vezes por meio de heranca, reforca a 

importancia da agricultura de base familiar como produtora de alimentos e geradora de 

empregos. Entretanto, o fracionamento excessivo das terras pode inviabilizar a producao e a 

sobrevivencia das familias (GALIZONI, 2002). 
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o 
c 

C7 

5 a 15 
kg/leite 

16 a 30 
kg/leite 

31 a 50 
kg/leite 

51 a 70 
kg/leite 

71 a 100 
kg/leite 

> 100 
kg/leite 

a Ate 10 ha 95 50 4 2 0 0 
• > 10 a £ 30 ha 67 79 18 3 1 0 

B >30 a £50 ha 20 45 16 2 2 0 
B>50a £100 ha 19 28 15 3 1 1 

B>100 ha 18 23 15 6 3 4 

Figura 1. Distribuicao das propriedades rurais por area em funcao da quantidade de leite 

produzida por dia. 

As medias de producao de leite em quilos por raca encontram-se na Figura 2. 

Observou-se que as racas caprinas leiteiras mais criadas nas propriedades do Cariri 

paraibano sao Saanen e Parda Alpina, correspondendo a 41,7% do total de entrevistados. O 

que segundo Souza et al. (2011) se deve a grande utilizacao por parte dos criadores de 

reprodutores e ou matrizes dessas racas, que apesar de serem mais exigentes quanto ao 

aspecto nutricional e de manejo sao mais produtivas quando comparadas com as demais 

racas criadas na regiao. 

Quanto a producao diaria de leite tambem observou-se que as racas Saanen e Parda 

Alpina apresentaram maior numero de animais com producao acima de 1,0 ate >2 kg de 

leite por dia. 
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S P AN TOG S+P S+A 

Ate 1 kg/leite 27 8 2 2 40 0 
>1 <. 1,5 kg/leite 48 11 1 3 109 6 

• >1,5S2 kg/leite 26 6 1 0 54 3 
> 2 kg/leite 6 3 0 0 22 2 

> 2 Outras 
ragas ra$as 

49 4 
48 2 
38 0 
15 0 

(S= Saanen, P= Parda Alpina, T= Toggenburg, AN= Anglo Nubiana) 

Figura 2. Producao media de leite por dia em funcao das racas caprinas criadas nas 

propriedades. 

Os sistemas de criacao de caprinos leiteiros na regiao do Cariri paraibano (Figura 3) 

apresentaram-se variado, incluindo desde o sistema intensivo, nao muito frequente, 

passando pelo semi-intensivo que se apresentou com maior intensidade de producao, ate o 

extensivo. 

Com relacao a media de producao de leite por animal dia, os resultados demonstram 

que mesmo no sistema intensivo a frequencia de propriedades com producao media acima 

de 2 kg por animal foi pequena, o que pode estar relacionada com a baixa qualidade das 

forragens fornecidas e as racoes concentradas nao balanceadas e em quantidades 

insuficientes. 
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250 

<1 > 1 < 1,5 >1,5 < >2,0 
kg/leite kg/leite 2,0 kg/leite 

Sistema Intensivo 3 16 7 5 

Sistema Semi-intensivo 112 206 115 44 

• Sistema Extensivo 20 6 6 0 

Figura 3. Media de producao das cabras em funcao do sistema de criacao. 

O sistema semi-intensivo predominou com maior numero de animais em todas as 

faixas de producao, concordando com Riet-Correa et al. (2013). Com relacao ao sistema 

extensivo de criacao, observou-se maior frequencia de propriedades com animais com 

producao media de ate um quilo de leite por dia, producao considerada baixa, que se deve 

ao fato de os animais serem mantidos soltos ao pasto, na maior parte das vezes sem 

nenhuma suplementacao ou qualquer tipo de cuidado com o manejo nutricional, sanitario e 

reprodutivo. Concordando com Song et al. (2005) que tambem observaram menor 

eficiencia de producao para esse tipo de sistema. 

Barros et al. (1999) ao estudarem o efeito da suplementacao alimentar sobre o 

desempenho de cabras tambem observaram que os animais que eram mantidos somente na 

caatinga rebaixada suportavam uma producao media de ate 1,2 kg de leite o que segundo os 

autores demonstra a insuficiencia desse tipo de alimentacao para atender as exigencias 

nutricionais de animais com niveis de producao mais elevados. 

Segundo Sousa et al. (2011) a baixa media de producao por animal dia se deve a falta 

de interacao entre genetica e manejo, seja ele, nutricional, reprodutivo, sanitario ou 

ambiental, principals fatores responsaveis pelos baixos indices de produtividade na regiao 
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Com relacao a media de producao de leite em quilos por animal dia em funcao do 

tipo de alimentacao fornecida (Figura 4) verificou-se que a dieta que envolve a utilizacao 

de pasto nativo + pasto cultivado + concentrado + palma forrageira + sal mineral foi a que 

apresentou maior frequencia de animais para quase todas as faixas de producao. 

60 i 

50 -

40 

30 

20 

' ! Oh Dn (II dt d i k . . 

1 | ll 
• At6 1kg 

• > 1 a S 1,5 kg 

• >1,5 a S 2,0 kg 

• > 2,0 kg 

w i i I i i r i i i i i i i i i i i i 

# ^ v*° ^ £ <^ # < ^ V ° £ & # r*° „<^r*° / 

(PN=Pasto Nativo, 0= Concentrado, SM= Sal Mineral, PF= Palma Forrageira, PC= Pasto Cultivado) 

Figura 4. Media de producao de leite por cabra em funcao do tipo de alimentacao. 

Resultados que indicam maior preocupacao por parte dos criadores de cabras leiteiras 

em contornar os efeitos da seca, com a utilizacao diversificada de alimentos (SOUZA et al., 

2011) . Diante das incertezas climaticas a producao de forragens para os rebanhos no 

semiarido ainda se apresenta como um grande desafio, ja que ha compreensao da 

exploracao das potencialidades da regiao de forma sustentavel, atraves do uso da 

conservacao de forragens nativas abundantes no periodo chuvoso e escassas no periodo 

seco ou plantio de palma torna-se economicamente viavel (BISPO et al., 2007; ALMEIDA, 

2012) . 

CONCLUSOES 

O sistema familiar de producao com baixo uso de tecnologias e pequenos rebanhos 

predominam nos Cariris paraibanos. Uma interacao entre raca, ambiente e manejo deve 

existir para que a maxima producao seja alcancada. O uso de tecnicas de conservacao de 

58 



forragens como fenacao e ensilagem podem auxiliar a uniformizacao da producao no 

semiarido nordestino. 
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Avaliacao da adaptabilidade de caprinos leiteiros no semiarido brasileiro 

O presente trabalho foi formatado seguindo as normas da Revista Brasileira de 
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A V A L I A C A O DA ADAPTABILIDADE D E CAPRINOS L E I T E I R O S NO 

SEMIARIDO B R A S I L E I R O 

A VALUATION OF THE ADAPTABILITY OF DAIRY GOATS IN THE SEMI ARID 

BRAZILIAN 

Elisangela Maria Nunes da Silva, Bonifacio Benicio de Souza, Gustavo de Assis Silva, 
Maria Dalva Bezerra de Alcantara, Maria das Gracas Gomes Cunha e Benio Alexandre de 

Assis Marque 

ABSTRACT [Avaluation of the Adaptability of Dairy Goats in the Semiarid 

Brazilian]. 

This study aimed to evaluate the adaptability o f dairy goats in the Brazilian semiarid. Were 

used 36 female goats, with an average of 2.5 years and an average weight of 45 kg, all pure, 

lactating and non-pregnant, distributed in a completely randomized design in a 2 x 2 

factorial design, two genotypes (and Anglo Nubian Parda Alpina) vs two shifts (morning 

and afternoon), with 18 repetitions, repeated in time. The analysis of variance revealed no 

significant interaction (P> 0.05) between race and turn, and neither breed effect for rectal 

temperature, but a period effect for the same parameter. With respect to the average surface 

temperature there was no interaction between race and shift (P> 0.05), however there was a 

significant difference (P <0.05) between race and turn. For thermal gradients TR-TS and 

TS-TA no significant interaction (P> 0.05), but was no effect of race and shift (P <05). The 

analysis of variance revealed a significant interaction (P <0.05) between race and shift and 

effect of race and turn to FR, TS and TS muzzle cinnamon. And 

significant difference (P <0.05) for FR with respect to breeds and shifts. The two races had 

adapted to the environmental conditions of semi-arid, yet the Alpine Brown needed more 

respiratory effort to dissipate heat. In the afternoon, the higher temperature requires more 

effort heat to dissipate animal and maintain homeothermy 

K E Y WORDS: environment, heat stress, physiologic responses. 

64 



RESUMO. Objetivou-se avaliar a adaptabilidade de caprinos leiteiros no semiarido 

brasileiro. Foram utilizadas 36 femeas caprinas, com media de 2,5 anos de idade e peso 

medio de 45 kg, todas puras, em lactacao e nao prenhes, distribuidos num delineamento 

inteiramente casualizado, num esquema fatorial 2 x 2 ; dois genotipos (Anglo Nubiana e 

Parda Alpina) vs dois turnos (manha e tarde), com 18 repeticoes, repetida no tempo. A 

analise de variancia revelou que nao houve interacao significativa (P>0,05) entre raca e 

turno, e nem efeito de raca para temperatura retal, mas houve efeito de turno para o mesmo 

parametro. Com relacao a media da temperatura superficial nao houve interacao entre raca 

e turno (P>0,05), contudo houve diferenca significativa (P<0,05) entre raca e turno. Para os 

gradientes termicos TR-TS e TS-TA nao houve interacao significativa (P>0,05), mas houve 

efeito de raca e de turno (P<0,05). A analise de variancia revelou interacao significativa 

(P<0,05) entre raca e turno e efeito de raca e de turno para FR, TS focinho e TS canela. E 

houve diferenca significativa (P<0,05) para FR com relacao as racas e aos turnos. As duas 

racas apresentaram-se adaptadas as condicdes ambientais do semiarido, contudo a raca 

Parda Alpina necessitou de maior esforco respiratorio para dissipar o calor. No turno da 

tarde, a temperatura mais elevada exige mais dos animais para dissipar calor e manter a 

homeotermia. 

PALAVRAS-CHAVE: ambiente, estresse termico, parametros fisiologicos. 

INTRODUCAO 

O clima se apresenta como um dos principals fatores que por meio de seus elementos: 

temperatura, umidade relativa e radiacao solar, influenciam diretamente os parametros 

fisiologicos dos animais de producao, parametros esses que sao utilizados na avaliacao da 

adaptabilidade de racas a uma determinada condicao ambiental (Silva et al. 2011). 

Na ultima decada o semiarido brasileiro tern se destacado por apresentar o maior 

volume de producao de leite de cabra, quando comparado ao restante do pais. Por outro 

lado, a producao ainda se apresenta bastante limitada, devido a fatores ambientais, 

geneticos e de manejo (Sousa et al. 2011). 

Na tentativa de aumentar a producao, racas caprinas leiteiras exoticas foram 

introduzidas na regiao, visando atraves do cruzamento com racas naturalizadas melhorar a 

produtividade e garantir resistencia as condicdes climaticas locais (Souza et al. 2008). No 
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entanto, o estresse calorico ainda se apresenta como principal fator limitante da producao 

animal nos tropicos (Monty Junior et al. 1991). 

Segundo Baccari Jr. (1996) a adaptabilidade pode ser medida pela capacidade do 

animal em manter a temperatura corporal, com o minimo de esforco sem comprometer a 

produtividade. Para Abbi-Saab & Sleiman (1995) os criterios de tolerancia e adaptacao dos 

animais sao determinados principalmente por meio da frequencia respiratoria e temperatura 

retal. 

A temperatura da superflcie corporal tambem se apresenta como importante 

parametro para avaliacao da adaptacao (Santos et al. 2005), por ser uma medida 

representativa do microambiente em torno do animal e apresentar alta correlacao com a 

frequencia respiratoria (Collier et al. 2006). 

Sabendo-se que as variaveis fisiologicas podem ser influenciadas por fatores 

intrinsecos e extrinsecos (Carvalho et al. 1995), novas tecnologias de precisao, como a 

termografia, tecnica que possibilita a medicao da temperatura corporal com a formacao de 

imagens a partir da radiacao infravermelho (Kotrba et al. 2007), tern sido empregadas para 

auxiliar no diagnostico de alteracoes fisiologicas, possibilitando a tomada de decisoes que 

venham aumentar o conforto termico, garantindo o bem estar e minimizando os efeitos do 

ambiente sobre a producao animal. 

Como os animais reagem de forma diferenciada ao ambiente a que estao expostos, ha 

necessidade de se conhecer a capacidade de adaptacao das racas que sao exploradas em 

uma determinada regiao, a fim de que, com base na realidade local, possam ser adotadas 

tecnologias que venham aumentar a eficiencia produtiva dessas racas (Silva et al. 2006). 

Objetivou-se com esse estudo avaliar a adaptabilidade de caprinos leiteiros com auxilio da 

precisao termografica nas condicdes ambientais do semiarido brasileiro. 

M A T E R I A L E METODOS 

O estudo foi desenvolvido na fazenda experimental de Pendencia pertencente a 

Empresa de Pesquisa Agropecuaria da Paraiba (EMEPA-PB), situada a 7° 8'18" S e 36° 

27' 2"W. Gr., a uma altitude em torno de 534 m acima do nivel do mar, no municipio de 

Soledade, regiao do Curimatau Ocidental, semiarido da Paraiba, em novembro e dezembro 

de 2010. A regiao caracteriza-se por apresentar o clima seco do tipo semiarido, subtipo 

BSW'h (SILVA et al., 1987). As medias de temperatura maxima e minima anual sao de 35° 
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e 22 °C, respectivamente, e a umidade relativa do ar situa-se em tomo de 50%, com 

precipitacao pluviometrica media em torno de 390 mm/ano (MEDEIROS, 1996). Foram 

utilizadas 36 femeas caprinas com idade media de 2,5 anos e peso medio de 45 + 5 kg, 

sendo 18 da raca Anglo Nubiana linhagem leiteira e 18 da raca Parda Alpina, todas puras, 

em lactacao e nao prenhes. 

Todos os animais foram mantidos em regime semi-intensivo tendo como base 

alimentar pastagem de capim Buffel (Cenchrus ciliaris L.) e a vegetacao nativa da Caatinga 

e como suplementacao receberam racao concentrada composta por farelo de milho, farelo 

de trigo, farelo de soja, melaco em po, calcario calcitico e sal mineral, formulada segundo a 

AFRC (1995), oferecida duas vezes ao dia apos as ordenhas da manha e da tarde, em um 

total de 800 gramas/cabeca/dia, alem de agua e mistura mineral "adlibitum". 

As variaveis ambientais temperatura do ar (TA), umidade relativa (UR), temperatura 

de globo negro (Tgn) e temperatura do ponto de orvalho (Tpo) foram aferidas a cada uma 

hora atraves de data loggers (Onset® HOBO U12 temperature relative humidity), instaiados 

ao sol e a sombra no local de coleta dos parametros fisiologicos. As temperaturas dos 

globos negros foram obtidas atraves de sensores de temperatura instaiados dentro dos 

globos que ficavam ligados por meio de cabo USB aos data loggers. 

O Indice de temperatura do globo negro e umidade (ITGU) foi obtido atraves da 

formula: ITGU = Tgn + 0,36* Tpo + 41,5, descrita por Buffington et al. (1981). 

As variaveis fisiologicas foram obtidas semanalmente durante o periodo experimental 

num total de sete semanas. 

Os parametros fisiologicos temperatura retal (TR), frequencia respiratoria (FR) e 

temperatura superficial (TS), foram aferidos pela manha entre as 8:00 e 9:00 horas e a tarde 

entre as 13:00 -14:00 horas. 

A temperatura retal (TR) foi obtida por meio de termdmetro veterinario digital 

(Inconterm®), introduzido diretamente no reto do animal, permanecendo por um periodo de 

dois minutos e o resultado da leitura expresso em graus Celsius. A frequencia respiratoria 

(FR) foi determinada pela auscultacao indireta das bulhas, com auxilio de estetoscopio 

flexivel (3M® Littimann®) ao nivel da regiao laringo-traqueal, durante 30 segundos sendo o 

valor multiplicado por dois para obtencao da FR em um minuto (mov.min 1). 
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A temperatura superficial (TS) foi obtida com auxilio de camera termografica modelo 

(Fluke Ti 25) com calibracao automatica e emissividade de 0,98 recomendada pelo 

fabricante para tecidos biologicos. 

Todas as imagens foram realizadas do lado direito do animal para obter-se a real 

flutuacao da temperatura corporal, evitando que os processos digestivos ocorridos no rumen 

tivessem participacao no aumento da temperatura superficial. Cada termograma gerado foi 

gravado em cartao de memoria e posteriormente analisado pelo software Smartview versao 

3.1, onde foram obtidas as temperaturas medias de cada regiao de estudo. 

A temperatura superficial media (TSM) foi obtida pela media das temperaturas em 10 

regioes delimitadas no corpo do animal por meio de marcadores (focinho, palpebral, 

pescoco, dorso costado, tronco, garupa, coxa, canela, flanco e ventre) conforme figuras 1 e 

2. 

Os gradientes termicos foram obtidos pela diferenca entre as temperaturas retal e 

superficial (TR-TS) e pela diferenca entre as temperaturas superficial e temperatura 

ambiente (TS-TA). 

Utilizou-se um delineamento experimental inteiramente casualizado, em um arranjo 

fatorial com dois genotipos (Anglo Nubiana e Parda Alpina) e dois turnos (manha e tarde), 

com 18 repeticoes, repetidos no tempo. As analises de variancia foram feitas pelo programa 

de analises estatisticas e geneticas (SAEG 1993) e as medias foram comparadas pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade. Foram calculadas correlacoes lineares (r) de Pearson entre 

as variaveis fisiologicas, gradientes termicos e temperatura ambiente, para verificar a 

magnitude e proporcionalidade das variaveis estudadas. 

R E S U L T A D O S E DISCUSSAO 

Os valores dos dados ambientais observados durante o periodo experimental, 

encontram-se na Tabela 1. 

A analise de variancia revelou efeito de turno (P<0,05) para todas as variaveis 

ambientais e para o ITGU, sendo as maiores medias observadas no turno da tarde para a 

TA, TGN e o ITGU. 

A media da temperatura ambiente no turno da tarde foi superior a zona de conforto 

termico para caprinos, que segundo Baeta & Souza (1997) varia de 20 a 30°C, concordando 

com os achados de Silva et al. (2011). 
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Os valores do ITGU na sombra e no sol nos turnos da manha (74,94 e 80,66) e da 

tarde (79,96 e 86,90), respectivamente, apresentaram-se elevados, porem nao podem ser 

considerados como situacao perigosa para as racas estudadas, ja que as mesmas mantiveram 

a temperatura retal dentro da media estabelecida para especie (Swenson & Reece 1996), 

caracterizando a manutencao da homeotermia. Valores que se assemelham aos achados por 

Silva et al., (2006) ao estudarem a adaptabilidade de racas exoticas e nativas as condicoes 

do semiarido brasileiro, e Silva et al. (2011) ao estudarem o efeito das condicoes climaticas 

do semiarido sobre caprinos mesticos F l de Saanen com Boer, que encontraram valores 

superiores de ITGU, 80,50 e 90,51, na sombra e no sol, respectivamente. 

As medias dos parametros temperatura retal (TR), temperatura superficial (TS) 

palpebral, pescoco, dorso, costado, garupa, coxa, ventre e flanco, da temperatura superficial 

total (MTS) e dos gradientes termicos encontram-se na Tabela 2. 

A analise de variancia revelou que nao houve interacao significativa (P>0,05) entre 

raca e turno, e nem efeito de raca para temperatura retal, mas houve efeito de turno 

(P<0,05), onde a TR variou de 38,72 a 39,25 °C, sendo a maior media observada no turno 

da tarde (Tabela 2), resultados o que estao de acordo com Silva et al. (2006) e Souza et al. 

(2010) nas condicoes ambientais do semiarido brasileiro. O que pode estar relacionado com 

a temperatura ambiente mais elevada nesse turno, concordando com Ferreira et al. (2006) e 

Santos et al. (2005) ao afirmarem que o horario e periodo do dia afetam esse parametro. 

Contudo, todas as medias observadas para TR encontram-se dentro da normalidade para a 

especie, de 38,5 e 40 °C segundo Baccari Junior et al. (1996). 

Nao houve interacao significativa (P>0,05) entre raca e turno para as temperaturas 

superficiais, da palpebra, do pescoco, do dorso, do costado, da garupa, da coxa, do ventre e 

do flanco, mas houve diferenca significativa (P<0,05) entre as racas e os turnos. Resultados 

que concordam com o descrito por Medeiros et al. (2002). 

Com relacao a media da temperatura superficial (MTS) nao houve interacao entre raca 

e turno, contudo houve diferenca significativa (P<0,05) entre raca e turno, tendo as maiores 

medias ocorrido no tumo da tarde (Tabela2). Essa variacao ocorreu provavelmente, devido 

ao menor gradiente termico entre a superficie corporal dos animais e a temperatura do ar no 

turno da tarde, periodo de temperaturas mais elevadas. 

A raca Parda Alpina apresentou a maior media para temperatura superficial. Quanto 

mais elevada for a temperatura superficial maior a dificuldade de perder calor pelos 
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mecanismos nao evaporativos conducao, conveccao e radiacao, fazendo com que o 

aumento da FR seja um dos principals mecanismos termorregulatorios, o que nesse 

experimento ocorreu com a raca Parda Alpina. As temperaturas mais elevadas no periodo 

da tarde, decorrentes da maior intensidade de radiacao solar, provavelmente foram as 

responsaveis pelo aumento da temperatura superficial nesse turno para as duas racas, 

resultados semelhantes aos de Silva et al. (2006) ao trabalharem com caprinos nas mesmas 

condicoes climaticas. 

Segundo Medeiros et al. (2001) mesmo de forma indireta, a radiacao solar afeta a 

temperatura superficial, elevando o seu valor e alterando os gradientes termicos entre o 

nucleo central e a superficie corporal e entre a superficie corporal e o ambiente. 

Para Darcan et al. (2009) a TS pode ser influenciada por varios fatores externos dentre 

eles cor do pelo e a pigmentacao da pele, principalmente quando se trabalha em ambiente 

nao controlado. Ainda, segundo os mesmos autores, quando realiza-se uma fotografia 

termografica obtem-se uma imagem que realmente representa a temperatura superficial, 

uma vez que cada regiao do corpo do animal captada pela camera emite uma faixa de 

radiacao infravermelha que e interpretada por cores de diferentes tonalidades associadas a 

variacao da temperatura no local. 

Para os gradientes termicos TR-TS e TS-TA nao houve interacao significativa 

(P>0,05), mas houve efeito de raca e de tumo (P<0,05). Com relacao ao gradiente TR-TS 

observou-se maior media para a raca Anglo Nubiana, enquanto que para o gradiente TS-TA 

foi a raca Parda Alpina que apresentou maior media. 

A analise de variancia revelou interacao significativa (P<0,05) entre raca e turno e 

efeito de raca e de turno para FR, TS focinho e TS canela (Tabela 3). 

Houve diferenca significativa (P<0,05) para FR com relacao as racas e aos turnos. A 

raca Anglo Nubiana apresentou menores medias para a FR (29,78 e 36,33 mov.min"1) e a 

raca Parda Alpina as maiores medias (35,96 e 49,78 mov.min"1) nos turnos da manha e 

tarde, respectivamente. 

Silva et al. (2010) ao avaliar a adaptabilidade entre racas caprinas exoticas e nativas 

atraves de parametros fisiologicos e estruturas do tegumento, tambem observaram menor 

FR para a raca Anglo Nubiana, o que segundo os autores ocorreu devido a maior 

quantidade de glandulas sudoriparas observadas para esta raca, o que favorece a perda de 

calor pela sudorese, reduzindo o trabalho respiratorio. Ainda segundo os autores outros 
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fatores como alimentacao, idade e a temperatura ambiente podem vir a interferir na 

frecjuencia respiratoria. 

Segundo Rocha et al. (2009), Leite et al. (2012) e Medeiros et al. (2012) isso pode 

estar relacionado com a origem genetica da raca, uma vez que a raca Anglo Nubiana possui 

em seu tronco genetico sangue de racas originarias do continente africano, portanto mais 

tolerantes as regioes de clima quente. 

Com relacao ao turno, as medias mais elevadas da FR foram observadas no periodo 

da tarde, resultados que estao de acordo com os encontrados por Darcan et al. (2009) e 

Souza et al. (2010), que tambem observaram um aumento significativo da FR nesse periodo 

do dia ao realizarem estudos com caprinos de racas leiteiras e de corte. 

As maiores medias observadas para FR na raca Parda Alpina, podem indicar um 

maior esforco dessa raca para dissipar o calor nas condicoes ambientais do semiarido. 

Silanikove (2000) descreve a FR como sendo um quantificador de estresse termico, 

segundo o autor quanto mais elevada for a FR mais severo e o estresse a que o animal esta 

sendo submetido. 

As temperaturas superficiais do focinho e da canela diferiram significativamente 

(P<0,05) entre os turnos para a raca Anglo Nubiana, o que nao foi observado para a raca 

Parda Alpina, provavelmente devido a cor do pelame nessas duas regioes, uma vez que na 

raca Parda Alpina predomina a coloracao preta no focinho e canelas, favorecendo a 

absorcao de calor durante o dia. 

Na tabela 4 estao apresentadas as correlacoes entre as variaveis fisiologicas e 

gradientes termicos de cabras Anglo Nubiana e Parda Alpina e a temperatura ambiente. 

Com relacao a TR a analise de variancia apresentou correlacao positiva e significativa 

(P<0,01) para FR, TS e TA, sendo maior para a TA (r=0,82), variavel climatica de maior 

impacto sobre o comportamento fisiologico do organismo animal, resultados que estao em 

concordancia com Silva et al. (2006), Souza et al. (2008), Rocha et al. (2009), Silva et al. 

(2011) e Medeiros et al. (2012), principalmente quando se leva em consideracao o turno. 

A frequencia respiratoria apresentou correlacao positiva (P<0,01) com a TR, TA 

(r=0,5, P<0,05) e TS (r=0,44, P<0,05), resultados que indicam reacao do organismo animal 

ao aumento da temperatura ambiente e ao acumulo de calor endogeno, confirmando que o 

principal mecanismo de termolise em elevadas temperaturas e a evaporacao respiratoria, 
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concordando com Starling et al. (2002), ao avaliarem ovinos submetidos ao estresse por 

calor, e Medeiros et al. (2012), em estudo com caprinos mesticos. 

Ferreira et al. (2006) ao estudarem bovinos em camaras bioclimatologicas observaram 

que a TR, FR e TS tendem a acompanhar a temperatura ambiente, fazendo com que os 

mecanismos evaporativos sejam ativados, para evitar a hipertermia. 

Para os gradientes termicos houve efeito significativo, porem correlacao negativa com 

todos os parametros fisiologicos e com a temperatura ambiente, uma vez, que quanto maior 

for a TA maior sera TS e a TR e menores serao os gradientes termicos, dificultando as 

perdas de calor pelas formas sensiveis conducao, conveccao e radiacao, resultados que 

estao de acordo aos encontrados por Souza et al. (2008) e Silva et al. (2011). 

CONCLUSAO 

As duas racas apresentaram-se adaptadas as condicoes ambientais do semiarido, 

contudo a raca Parda Alpina necessitou de maior esforco respiratorio para dissipar o calor. 

No turno da tarde, a temperatura mais elevada exige mais esforco dos animais para dissipar 

calor e manter a homeotermia. 
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Tabela 1. Variaveis ambientais temperatura ambiente (TA), umidade relativa (UR), 

temperatura do globo negro (TGN) na sombra e no sol, temperatura do ponto de orvalho 

(Tpo) e indices de temperatura do globo negro e umidade na sombra e no sol, nos turnos da 

manha e da tarde. 

Turnos 
Variaveis Ambientais Manha Tarde 
TA (°C) 25,58b 32,07a 

UR (%) 66,00 a 40,15b 

TGN-Sombra (°C) 26,49 b 32,51 a 

TGN Sol (°C) 32,20 b 39,28a 

Tpo (°C) 19,31 a 17,00b 

ITGU Sombra 74,94 b 79,96a 

ITGU Sol 80,66 b 86,90a 

Medias seguidas de letras diferentes, na linha diferem estatisticamente entre si pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 

Tabela 2. Parametros fisiologicos temperatura retal (TR), temperatura superficial (TS) 

(palpebral, pescoco, dorso, costado, garupa, coxa, ventre, flanco e corpo), media da 

temperatura superficial (MTS) e dos gradientes termicos temperatura retal - temperatura 

superficial (TR-TS) e temperatura superficial - temperatura ambiente (TS-TA) em funcao 

das racas Anglo Nubiana e Parda Alpina e dos turnos da manha e tarde. 

Parametros Racas Turnos 
Anglo Nubiana Parda Alpina Manha Tarde 

TR (°C) 38,99A 38,98A 38,72B 39,25A 
TS Palpebral (°C) 34,16A 34,15A 33,82B 34,49A 
TS Pescoco (°C) 32,50B 32,96A 32,46B 33,00A 
TS Dorso (°C) 31,48B 32,40B 32,05A 31,84 A 
TS Costado (°C) 32,88B 33,60A 32,98B 33,51A 
TS Garupa(°C) 31,90B 32,53A 31,93B 32,49A 
TS Coxa(°C) 32,18B 33,12A 32,35B 32,95A 
TS Ventre (°C) 32,56A 32,46A 32,08B 32,95A 
TS Flanco (°C) 33,04B 33,65A 33,09B 33,60A 
MTS (°C) 32,43B 32,98A 32,29B 33,12A 
Gradiente (TR-TS) 6,56A 5,99B 6,42A 6,12B 
Gradiente (TS-TA) 2,75B 3,30A 5,07A 0,98B 
Medias seguidas de letras diferentes na linha diferem estatisticamente entre si pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 

76 



Tabela 3. Valores da freqiiencia respiratona (FR) e temperaturas superficiais (TS) do 

focinho e canela em funcao das racas Anglo Nubiana e Parda Alpina e dos turnos da manha 

e tarde. 

Racas FR (mov.min" ! ) TS Focinho (°C) TS Canela (°C) 

Manha Tarde Manha Tarde Manha Tarde 

Anglo Nubiana 

Parda Alpina 

29,78Bb 36,33Ab 

35,96Ba 49,78Aa 

31,44Bb 33,16Aa 

33,06Aa 33,25Aa 

29,04Bb 30,67Ab 

31,39Aa 31,72Aa 

CV (%) 18,95 3,62 2,89 

Medias seguidas de letras diferentes, maiusculas na linha e mimisculas na coluna diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Tabela 4. Correlacao entre as variaveis temperatura retal (TR), freqiiencia respiratona (FR), 

temperatura superficial (TS), temperatura ambiente (TA) e gradientes termicos temperatura 

retal e temperatura superficial (TR-TS) e temperatura superficial e temperatura ambiente 

(TS-TA) de cabras Anglo Nubiana e Parda Alpina no semiarido paraibano. 

Variaveis FR TR TS TA TR-TS TS-TA 
TR (°C) 0,50* 1 0,56* 0,82* -0,19* -0,73** 
FR (mov.min"1) 1 0,50* 0,44** 0,50* -0,29* -0,40* 
TS (°C) 1 0,51* -0,92* -0,20** 
TA (°C) 1 -0,21** -0,94* 
TR-TS 1 0,21 
TS-TA 0,21 1 
* Significativo a 1% e ** Significativo a 5% 

Figura 1. Termograma do corpo de cabra da raca Parda Alpina. 

Figura 2. Termograma do corpo de cabra da raca Anglo Nubiana. 
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CAPITULO IV 

Efeito do ambiente de pre-ordenha e do turno sobre a producao e composicao do leite 

de cabras Anglo Nubiana 

O presente trabalho foi formatado seguindo as normas da revista Arquivo Brasileiro 

de Medicina Veterinaria e Zootecnia. 
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Efeito do ambiente de pre-ordenha e do turno sobre a producao e composicao do leite 

de cabras Anglo Nubiana 1 

Environmental effect of pre-milking and turn on production and milk composition of Anglo 

Nubian goats 

Elisangela Maria Nunes da Silva2 . Bonifacio Benicio de Souza3, Gustavo de Assis 

Silva4, Maria Dalva Bezerra de Alcantara5, Maria das Gracas Gomes Cunha 5 

RESUMO 

Avaliaram-se o efeito do ambiente de pre-ordenha e do turno sobre as respostas 

fisiologicas, a producao e a composicao do leite de cabras Anglo Nubiana. Foram utilizadas 

28 cabras da raca Anglo Nubiana com peso vivo medio de 50 kg, de l a a 3 a ordem de parto 

com mesma epoca de paricao. Os animais foram distribuidos em dois grupos experimentais, 

designados de grupo 1 e grupo 2, com 14 animais em cada grupo de forma a se obter uma 

media de producao de leite aproximada entre os grupos. Os grupos foram identificados por 

meio de colares com cores diferenciada e distribuidos em um arranjo fatorial do tipo 2x2: 

dois ambientes de pre-ordenha (sombra e sol) e dois turnos (manha e tarde) com 14 

repeticoes, repetido no tempo. Nao houve interacao significativa (P>0,05) entre o ambiente 

e o turno para os parametros flsiologicos TR, FR, TS. Houve efeito do ambiente (P<0,05) 

de pre-ordenha para lactose, extrato seco desengordurado e producao de leite e efeito do 

turno da ordenha (P<0,05) para proteina lactose, gordura, extrato seco total e producao de 

leite. Houve efeito (P<0,05) do turno da ordenha para as variaveis fisico-quimicas, acidez e 

densidade. Cabras da raca Anglo Nubiana reduzem a producao de leite quando submetidas 

a ambiente de sol por periodo de 1 hora e 30 min antes da ordenha. Em regioes com 

elevadas temperaturas a oferta de ambientes sombreados antes da ordenha reduz o 

desconforto termico e aumenta a producao de leite. 

Palavras-chave: ambiente, composicao do leite, lactacao, parametros flsiologicos. 

79 



ABSTRACT 

We evaluated the effect of pre-milking environment and turn on the physiological, 

production and milk composition of Anglo Nubian goats. We used 28 Anglo Nubian goats 

with average live weight of 50 kg, from 1st to 3rd order delivery with same calving season. 

The animals were divided into two groups, designated group 1 and group 2, with 14 

animals in each group in order to obtain an average milk production of approximately 

between groups. The groups were identified by means of necklaces with different colors 

and distributed in a 2x2 factorial arrangement: two environments premilking (shade and 

sun) and two shifts (morning and afternoon) with 14 repetitions, repeated in time. No was 

significant interaction (P>0.05) between the environment and the shift to physiological 

parameters RT, RF, ST. Was influenced by environment (P<0.05) premilking to lactose, 

and nonfat dry milk production and milking effect of the shift (P <0.05) for protein lactose, 

fat, total solids and milk production, effect was observed (P<0.05) the shift of milking for 

physico-chemical, acidity and density. Anglo Nubian Goats reduce milk production when 

exposed to the sun setting over a period of 1 hour and 30 min before milking. In regions 

with high temperatures the supply of the shaded before milking reduces the thermal 

discomfort and increases milk production. 

Keyworks: environment, milk composition, lactation, physiological parameters 

INTRODUCAO 

No semiarido do Nordeste brasileiro a producao de leite de cabra e explorada em sua 

maior parte na forma semi-intensiva. Segundo Falconer e Mackay (1996) a producao de 

leite e resultante da interacao entre o genotipo animal e o ambiente em que ele vive. Nesse 

contexto e importante destacar que o estresse calorico se apresenta como um dos principais 

limitantes da producao animal nos tropicos, pois elevadas temperaturas podem interferir no 

consumo de alimentos, no ganho de peso, nas taxas reprodutivas e na producao e 

composicao do leite (Nobrega et al., 2011). 

Brasil et al. (2000) ao estudarem o efeito do estresse termico sobre a producao, 

composicao quimica do leite e respostas fisiologicas de cabras da raca Alpina, afirmaram 

que sob estresse termico ocorreu uma reducao de 5,4% na producao de leite e tambem nos 

teores de gordura, proteina, lactose e solidos totais. Por isso, mudancas no ambiente vem 
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sendo bastante discutidas, no sentido de aumentar o conforto animal, em funcao da 

influencia dos elementos climaticos sobre o desempenho produtivo (Nobrega et a l , 2011). 

Diante dos esforcos constantes dos criadores nordestinos que buscam aumentar a 

produtividade, a aquisicao de racas especializadas mais produtivas tern se tornado comum 

na regiao, porem, por serem mais exigentes e menos adaptadas ao clima, faz-se necessario o 

desenvolvimento de trabalhos que possam auxiliar na tomada de decisoes, para melhorar o 

bem estar animal e consequentemente a producao de leite. 

Este estudo foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito do ambiente de pre-

ordenha e do turno sobre a producao e composicao do leite de cabras Anglo Nubiana. 

M A T E R I A L E METODOS 

O trabalho foi realizado na fazenda experimental de Pendencia pertencente a Empresa 

de Pesquisa Agropecuaria da Paraiba (EMEPA-PB), no municipio de Soledade, semiarido 

da Paraiba, nos meses de Janeiro a abril de 2011, totalizando 85 dias experimentais. 

Foram utilizadas 28 cabras da raca Anglo Nubiana com peso vivo medio de 50 kg, de 

l a a 3 a ordem de parto com mesma epoca de paricao. Os animais foram distribuidos em dois 

grupos experimentais, identificados por meio de colares com cores diferenciadas, 

designados de grupo 1 e grupo 2, com 14 animais em cada grupo de forma a se obter uma 

media de producao de leite aproximada entre os grupos. Para as variaveis de producao e 

composicao do leite os grupos foram distribuidos em um arranjo fatorial do tipo 2x2: dois 

ambientes de pre-ordenha (sombra e sol) e dois turnos (manha e tarde) com 14 repeticoes, 

repetido no tempo. Os animais do grupo 1 ficavam em ambiente de sombra pelo periodo de 

l h e 30 min antes da ordenha, ja os animais do grupo 2 permaneceram em ambiente de sol 

pelo mesmo periodo de tempo antes da ordenha. Os grupos passaram por um periodo de 

dez dias de adaptacao a dieta e ao manejo. Para as variaveis fisiologicas foi realizado um 

delineamento inteiramente casualizado (DIC), com dois tratamentos (ambiente de sol e de 

sombra), com 14 repeticSes. 

Os dados de producao e composicao do leite foram obtidos nos dois turnos, a cada 15 

dias, durante todo periodo experimental e os dados flsiologicos foram aferidos so no 

periodo da tarde, nos dois ambientes de sombra e sol, nos mesmos dias das coletas dos 

dados de producao e composicao do leite, num total de seis coletas. 
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Os animais foram mantidos em regime semi-intensivo tendo como base alimentar 

pastagem de capim Buffel (Cenchrus ciliaris L.) e a vegetacao nativa da Caatinga e como 

suplementacao receberam racao concentrada com 18% de proteina bruta, composta por 

farelo de soja, torta de algodao, farelo de milho, farelo de trigo, ureia e mistura mineral, 

formulada de acorco com (AFRC, 1995), para atender as exigencias nutricionais de cabras 

em lactacao, a mesma era oferecida duas vezes ao dia, apos as ordenhas da manha (7:00 

horas) e da tarde (15:00 horas) no total de 800 gramas/cabeca/dia, alem de agua "ad 

libitum". 

As variaveis ambientais: temperatura ambiente (TA), umidade relativa do ar (UR), 

temperatura de globo negro (Tgn) e temperatura do ponto de orvalho (Tpo) foram aferidas a 

cada uma hora atraves de data loggers (Onset® HOBO U12 temperature relative humidity), 

instalados ao sol e a sombra no local de coleta dos parametros flsiologicos. As temperaturas 

dos globos negros foram obtidas atraves de sensores de temperatura instalados dentro dos 

globos que ficavam ligados por meio de cabo USB aos data loggers. O Indice de 

temperatura do globo negro e umidade (ITGU) foi obtido atraves da formula: ITGU = Tgn 

+ 0,36* Tpo + 41,5, descrita por Buffington et al. (1981). 

As medias das variaveis fisiologicas temperatura retal (TR), freqiiencia respiratoria 

(FR) e temperatura superficial (TS) foram obtidas nos locais de espera antes da ordenha nos 

dias das coletas experimentais. A TR foi obtida por meio de termometro veterinario digital, 

introduzido diretamente no reto do animal por dois minutos e o resultado expresso em graus 

Celsius. A FR foi determinada por auscultacao com auxilio de estetoscopio flexivel ao nivel 

da regiao laringo-traqueal e o resultado expresso em movimentos por minuto. A TS foi 

obtida pela media da temperatura em sete pontos do corpo do animal (cabeca, pescoco, 

costado, dorso, coxa, canela e ventre) com auxilio de termometro infravermelho digital. 

Para a avaliacao da producao e composicao fisico-quimica do leite foram realizadas 

coletas e pesagens do leite a cada 15 dias. As ordenhas foram feitas manualmente apos 

lavagem e desinfeccao dos tetos, com solucao iodada e secagem com papel toalha, assim 

como tambem realizou-se a eliminacao dos primeiros jatos de leite. 

Foram coletadas amostras individuais contendo 50 mL de leite e uma amostra da 

mistura homogenea do leite de cada grupo, as quais eram acondicionadas em fiascos 

plasticos identificados contendo conservante (Bronopol, 2-bromo-2-nitropropane-l,3-diol, 

Alibaba.com, China) e enviadas em caixa isotermica com gelo ao laboratorio do Programa 
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de Gerenciamento de Rebanhos Leiteiros do Nordeste - PROGENE, na Universidade 

Federal Rural de Pernambuco, para obtencao dos percentuais de gordura, proteina, lactose, 

extrato seco total e extrato seco desengordurado, com auxilio de equipamento eletronico do 

tipo Bentley 2000 "Bentley Instruments USA". 

As analises da acidez titulavel e da densidade foram realizadas logo apos a ordenha. 

A acidez titulavel, pelo metodo Domic NaOH N/9 e a densidade a 15 °C, pelo metodo do 

termolactodensimetro (BRASIL, 2006). Para determinacao da producao leiteira, a cada 15 

dias o leite de cada ordenha individual era colocado em balde previamente tarado e pesado. 

A soma do peso das ordenhas matutinas e vespertinas correspondeu a producao media 

diaria por animal. Com a soma da producao media diaria individual foi obtida a media de 

producao grupal. 

As analises de variancia foram feitas pelo programa de analises estatisticas e 

geneticas (SAEG, 1993) e as medias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. Os dados referentes ao ambiente de pre-ordenha, ao turno e as variaveis 

fisico-quimicas e de producao de leite foram submetidos a analise de correlacao de Pearson, 

cuja significancia dos coeficientes (r) foi determinada pelo teste de t de Student a 5% e 1% 

de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSAO 

A analise de variancia revelou efeito de turno (P<0,05) para todas as variaveis 

ambientais e ITGU, sendo as maiores medias observadas no turno da tarde para a TA, TGN 

e ITGU, conforme demonstra a Tab. 1. 

A media da TA no turno da manha (22,70 °C) encontra-se dentro zona de conforto 

termico para caprinos que segundo Baeta e Souza (1997), varia de 20 °C a 30 °C. Porem, 

no turno da tarde a TA de 30,98 °C ultrapassou um pouco esse limite. 

Com relacao a UR a menor media foi observada no turno da tarde, concordando com 

Medeiros et al. (2008) ao estudar as respostas fisiologicas de caprinos em ambientes de 

sombra e sol. As medias da TGN a sombra e ao sol apresentaram-se mais elevadas no turno 

da tarde devido a carga termica radiante e a temperatura do ar ser mais intensa nesse 

periodo, o que tambem foi descrito por Rocha et al. (2009). 
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Tabela 1. Valores da temperatura ambiente (TA), umidade relativa (UR), temperatura do 
globo negro (TGN) na sombra e no sol, temperatura do ponto de orvalho (Tpo) e indices de 
temperatura do globo negro e umidade (ITGU) na sombra e no sol, nos turnos da manha e 
da tarde na fazenda experimental de Pendencia-PB, no periodo de Janeiro a Abril de 2011. 

Turnos 
Variaveis Ambientais Manha Tarde 
TA (°C) 22,70b 30,98a 

UR (%) 94,04a 52,91b 

TGN-Sombra (°C) 23,07b 31,45a 

TGN Sol (°C) 30,52b 40,64a 

Tpo (°C) 21,45b 20,52a 

ITGU Sombra 72,29b 79,66a 

ITGU Sol 80,46b 89,46a 

Medias seguidas de letras minusculas diferentes na linha. diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Os valores registrados para o ITGU apresentaram-se elevados no ambiente de sol nos 

turnos da manha e tarde, 80,46 e 89,46, respectivamente, resultados semelhantes foram 

obtidos por Souza et al. (2011), contudo nao podem ser definidos como situacao de 

emergencia para caprinos, uma vez que por falta de uma tabela que determine os limites do 

ITGU para esta especie, tem-se como base os resultados de pesquisas realizadas no Brasil 

por varios autores (SOUZA et al., 2005; SILVA et al., 2006; SILVA et al., 2010). 

A analise de variancia nao revelou interacao significativa (P>0,05) entre o ambiente e 

os parametros flsiologicos TR, FR, TS. Houve efeito do ambiente (P<0,05) para os 

parametros TR, FR, TS, sendo os maiores valores encontrados no ambiente de sol, 

provavelmente devido a incidencia direta da carga termica radiante, Tab.2. 

Tabela 2. Parametros flsiologicos temperatura retal (TR), freqiiencia respiratoria (FR) e 
temperatura superficial (TS) de cabras Anglo Nubiana em funcao do ambiente de pre-
ordenha. 

Parametros Fisiologicos 
Ambientes TR(°C) FR (mov/min) TS (°C) 
Sombra 38,65b 29,53b 31,30b 

Sol 39,83a 68,09" 39,32a 

Medias seguidas de letras minusculas diferentes na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Neiva et al. (2004) ao avaliarem o efeito do ambiente de sombra sobre o desempenho 

de ovinos, verificaram que o oferecimento de sombra favorece no desempenho produtivo 
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dos animais, ainda segundo os autores mesmo animais de racas consideradas adaptadas 

devem ter acesso a sombra para nao terem a producao prejudicada. Saanen semiconfinadas 

e submetidas a diferentes regimes de suplementacao observaram valores superiores para TR 

e FR no turno da tarde, periodo de maiores temperaturas. Segundo Brasil et al. (2000) a 

elevacao da TR no turno da tarde esta diretamente correlacionada com elevacao efetiva da 

temperatura ambiente. 

Nesse estudo, alem da temperatura ambiente, a radiacao incidente direta foram as 

responsaveis pelo aumento da TR no ambiente de sol, no entanto, as medias da TR na 

sombra e no sol apresentaram-se dentro da normalidade, que segundo Baccari Junior et al. 

(1996) varia de 38,5 °C a 40 °C para a especie caprina em repouso. 

Houve aumento da FR para os animais do ambiente de sol, devido a elevacao da TS 

em decorrencia da radiacao solar direta, resultados que estao de acordo aos achados por 

Silva et al. (2010). Segundo Andrade et al. (2007), o sombreamento natural nas pastagens, 

promove o conforto termico, o que pode ser observado atraves da menor FR. Concordando 

com os achados nesse estudo que obtiveram menor FR no ambiente de sombra. Para 

Silanikove (2000), a taxa de respiracao pode quantificar a severidade do estresse pelo calor, 

e uma freqiiencia de 40-60, 60-80 e 80-120 mov/mim caracteriza um estresse baixo, medio-

alto e alto para ruminantes, podendo-se dizer que os caprinos desse estudo apresentaram 

uma situacao de estresse medio-alto no ambiente de sol. 

A TS foi superior no ambiente de sol provavelmente devido a maior carga termica 

radiante nesse ambiente. Quando a temperatura do ar se eleva, a diferenca entre as 

temperaturas superficial e do meio decresce, e como consequencia, a temperatura 

superficial tende a elevar-se (McDowell, 1972). 

A analise de variancia nao revelou interacao significativa (P>0,05) entre os ambientes 

de pre-ordenha e turno da ordenha sobre os componentes e a producao de leite. Houve 

efeito do ambiente (P<0,05) de pre-ordenha para lactose, extrato seco desengordurado e 

producao de leite e efeito do turno da ordenha (P<0,05) para proteina, lactose, gordura, 

extrato seco total e producao de leite, Tab. 3. 
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Tabela 3. Valores em percentual dos componentes proteina, lactose, gordura, extrato seco 
total, extrato seco desengordurado e de producaode leite em quilos, de cabras Anglo 
Nubiana, em diferentes ambientes de pre-ordenha sombra e sol, nas ordenhas da manha e 
tarde. 

Componentes 
Ambientes de pre-ordenha Turno das ordenhas 

Componentes Sombra Sol Manha Tarde CV(%) 
Proteina 3,38a 3,38a 3,3 r 3,45a 13,04 
Lactose 4,32a 4,05b 4,24a 4,13b 5,57 
Gordura 4,05a 4,20a 3,24b 5,01 a 19,68 
Extrato Seco total 12,74a 12,59a l l , 7 3 b 13,60a 8,34 
Ext. seco 8,68a 8,39b 8,48a 8,59a 5,36 
desengordurado 
Producao de Leite 1,55" l,44 b 0,97a 0,48b 36,51 
Medias seguidas de letras diferentes minusculas na linha diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade dentro de 
cada fator. 

Segundo Soryal et al. (2004) as caracteristicas fisico-quimicas e a producao do leite 

podem ser afetadas por fatores como raca, condicao climatica e disponibilidade de 

alimentos. Nesse estudo os valores obtidos para proteina apresentaram-se dentro da 

normalidade, que segundo BRASIL (2000) deve ser no minimo de 2,8% e superiores aos 

encontrados por Ribeiro et al. (2008), 2,84% e 2,88% utilizando diferentes fontes de 

volumoso na dieta. 

Gomes et al. (2004) ao estudarem o estagio de lactacao na composicao do leite de 

cabras, concluiram que os teores de proteina permaneceram estaveis durante toda a 

lactacao, resultados que estao de acordo aos achados nesse trabalho. Ja Rota et al. (1993) 

relataram que os teores de proteina seguem uma evolucao inversa a da producao de leite. 

Com relacao a lactose observou-se que as maiores medias foram no ambiente de 

sombra e no turno da manha (4,32 e 4,24), resultados que estao de acordo aos achados por 

Gomes et al. (2004) e proximos ao minimo recomendado 4,3% por BRASIL (2000). No 

ambiente de sol a reducao da lactose pode estar relacionada ao maior consumo de glicose 

pelo organismo para dissipar o calor pela respiracao, e em relacao a ordenha o intervalo de 

tempo entre as ordenhas provavelmente foi o responsavel por essa variacao, uma vez que o 

tempo de ingestao de alimentos tambem foi menor, concordando com Gonzalez et al. 

(2001) ao relatarem que a lactose e bastante influenciada pela reducao da glicose circulante 

no sangue, contudo, as medias variaram de 4,05% a 4,26% resultados que foram 

semelhantes aos descritos por Ferreira e Queiroga (2003). 
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Os valores medios encontrados para gordura no leite da ordenha da tarde 5,01% 

foram superiores aos encontrados no leite da ordenha da manha 3,24%. Resultados que 

estao de acordo com os achados por Brasil et al. (1999) ao relatarem que o intervalo 

desigual entre as ordenhas da manha e tarde foi o que influenciou no teor de gordura, ja 

que, quanto maior o intervalo de tempo tem-se maior producao de leite com menor teor de 

gordura. Contudo, as medias de gordura encontram-se dentro da normalidade, que segundo 

Legislacao vigente (BRASIL, 2000) estabelece um valor minimo de 3% e proxima a media 

relatada por Gomes et al. (2004), que foi de 4,1% para o leite de cabras em diferentes 

estagios de lactacao. 

Segundo Queiroga et al. (2007) a raca Anglo Nubiana produz um leite com alto teor 

de gordura, o que explica o maior percentual desse constituinte em relacao aos trabalhos 

com outras racas leiteiras. 

Quanto ao extrato seco total (EST) a maior media foi observada na ordenha da tarde, 

periodo que apresentou maior teor de gordura e menor producao de leite. O menor volume 

de leite produzido na ordenha da tarde provavelmente foi o responsavel pela diferenca para 

o extrato seco total e demais componentes entre as ordenhas da manha e tarde, resultados 

que estao em concordancia com os descritos por Soryal et al. (2004). As medias 

encontradas para EST apresentaram-se proximas as descritas por Carvalho (1998) que 

foram de 11,76 a 12,68 e ao encontrado por Queiroga (1995). Segundo Chapaval et al. 

(2008) o EST e um indicador importante, pela influencia no rendimento dos produtos 

lacteos, podendo-se observar que o pagamento do leite e seus produtos e em funcao de 

parte do conteudo de extrato seco, especificamente gordura e proteina. 

Com relacao ao extrato seco desengordurado a maior media foi observada no 

ambiente de sombra (8,68 % ) . Apesar de no ambiente de sol a media ter sido menor, todos 

os valores encontrados apresentaram-se dentro do estabelecido pela Instrucao Normativa 

37, que estabelece um valor minimo de 8,2 % (BRASIL, 2000). 

Os animais que ficaram em ambiente de pre-ordenha ao sol apresentaram menor 

producao de leite, quando comparado aos que permaneciam em ambiente de sombra o que 

pode estar relacionado ao maior consumo de glicose pelo organismo para dissipar o calor, 

reduzindo a sintese de lactose para a glandula mamaria, principal responsavel pelo controle 

do volume de leite na glandula mamaria (Rangel et al., 2012). 
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A analise de variancia revelou efeito (P< 0,05) do turno da ordenha para as variaveis 

fisico-quimicas, acidez e densidade, conforme a Tab. 4. 

Tabela 4. Valores da acidez em graus Domic e da densidade em (g/cm3) do leite de cabras 
Anglo Nubiana em funcao do tumo da ordenha. 

Tumo da ordenha Acidez (°D) Densidade (g/cm3) 
Manha 15,93a 1,028" 
Tarde 15,52b 1,027* 

CV(%) 6,77 0,15 
Medias seguidas de letras maiusculas na linha e minusculas na col una diferentes diferem estatisticamente pelo teste de 
Tukey a 5%. 

A acidez do leite apresentou maior media no tumo da ordenha da manha. Segundo 

Guerra et al. (2008) a acidez e um indicador do estado de conservacao do leite em funcao 

da relacao entre disponibilidade de lactose e producao de acido lactico por acao microbiana 

que acarreta um aumento na acidez e diminuicao no teor de lactose. 

Diversas causas podem fazer variar a densidade do leite, entre elas, o momento da 

leitura, a temperatura do leite, a alteracao da gordura e da composicao do leite, ou seja, 

quanto maior o teor de solidos no leite, maior a densidade (Prasad e Sengar, 2002). 

Nesse estudo o valor da densidade apresentou-se superior no tumo da manha, 

concordando com os achados de Brasil et al. (1999) o que segundo os autores se deve a 

diferenca entre os intervalos das ordenhas, 8 horas da manha para tarde do mesmo dia e de 

16 horas da tarde para a manha do dia seguinte. Quando os intervalos sao desiguais, no 

intervalo maior tem-se maior producao de leite, com menor teor de gordura, como a 

dendidade da materia graxa e inferior a 1 a densidade do leite varia de maneira inversa ao 

conteudo da gordura. 

Na Tab. 5 estao apresentados os valores referentes aos coeficientes de correlacao entre 

periodo de ordenha, ambiente de pre-ordenha e fase de lactacao e as variaveis fisico-

quimicas e de producao do leite de cabras Anglo Nubiana. 

Correlacionando os valores de producao de leite com o tumo da ordenha e o ambiente 

de pre-ordenha observou-se correlacao negativa para essas variaveis. A correlacao negativa 

para producao de leite (r = - 0,66) ocorreu devido a diferenca de tempo entre as ordenhas, 

resultados que estao de acordo com os achados por Brasil et al. (1999). 
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Tabela 5. Coeficientes de correlacao de Pearson (r) para as caracteristicas fisico-quimicas e 

de producao do leite de cabras Anglo Nubiana, em funcao do turno da ordenha e ambiente 

de pre-ordenha. 

Variaveis PL Acidez Lactose Densidade Proteina Gordura EST ESD 

Turno da -0,66** -0,18** -0,20** -0,35** -0,16* -0,73** -0.66** 
Ordenha 

Ambiente de -0,12* -0,13* -0,48** -0,20** -0,30** 
Pre-Ordenha 

PL =Produc2o de leite, EST= Extrato seco total, ESD= Extrato seco desengordurado . ** Significativo a 1% 
de probabilidade pelo teste t de Student,* Significativo a 5%de probabilidade pelo teste t de Student. 

A acidez do leite apresentou correlacao negativa com o turno da ordenha e o ambiente 

de pre-ordenha, resultados que concordant com os achados por Queiroga et al. (2007). 

Com relacao a gordura observou-se forte correlacao negativa (r = - 0,73) com o turno 

da ordenha, resultado que esta em concordancia com os encontrados por Weiss et al. 

(2002), o que segundo os autores se deve ao intervalo de tempo entre as ordenhas, que 

nesse estudo era de oito horas entre a ordenha da manha e tarde e de 16 horas o intervalo da 

ordenha da tarde ate a ordenha da manha do dia seguinte, ocasionando maior acumulo de 

leite no ubere no periodo da manha, causando efeito de diluicao do conteudo de gordura. 

Os solidos totais tambem apresentaram correlacao negativa (r = - 0,66) com o periodo 

da ordenha, uma vez que estes componentes sofrem influencia direta da quantidade de 

gordura e proteina presentes no leite (Gonzalez et al., 2001). Portanto, os solidos totais sao 

afetados diretamente pelo volume de leite acumulado no ubere. 

CONCLUSOES 

Apesar de serem considerados animais adaptados e rusticos, as cabras da raca Anglo 

Nubiana reduzem a producao de leite quando submetidas a ambiente de sol por periodo de 

1 hora e 30 minutos antes da ordenha. Em regioes com elevadas temperaturas a oferta de 

ambientes sombreados antes da ordenha reduz o desconforto termico e aumenta a producao 

de leite. 
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CONCLUSOES 

O conhecimento da real situacao dos sistemas de producao de leite de cabra na regiao 

do Cariri paraibano possibilita que acoes sejam desenvolvidas de forma acertada, 

permitindo melhorias na producao e qualidade do leite e promovendo a sustentabilidade da 

cadeia produtiva da caprinocultura leiteira. 

Uma maior atencao por parte dos criadores deve ser dada aos rebanhos leiteiros 

principalmente com relacao ao estresse ambiental e ao manejo nutricional, uma vez que 

esses fatores interferem na producao e alteram os parametros fisico-quimicos do leite. 

Estrategias de manejo devem ser adotadas a fim de minimizar os efeitos do estresse 

sobre os animais de producao, promovendo o conforto termico, aumentando a producao e a 

qualidade dos produtos de origem animal. 
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legenda na parte inferior. Para a preparacao dos graficos deve-sc utilizar "softwares" compativeis com "Microsoft Windows". A rcsohicao 
deve ter qualidade maxima com pelo menos 300 dpi. As figuras devem apresentar 8,5 cm de largura, nao sendo superior a 17 cm. A fonte 
empregada deve ser a Times New Roman, corpo 10 e nao usar negrito na identificacao dos eixos. As linhas dos eixos devem apresentar uma 
espessura de 1,5 mm de cor preta. A Revista Caatinga reserva-se ao direito de nio aceitar tabelas e/ou figuras com o papel na forma 
"paisagem" ou que apresentem mais de 17 cm de largura. Tabelas e Figuras devem ser inseridas logo apos a sua primeira citacio. 

• Equacdes: devem ser digitadas usando o editor de equacdes do Word, com a fonte Times New Roman. As equacdes devem 
receber uma numeracao arabica crescente. As equacdes devem apresentar o seguinte padrao de tamanho: 
Inteiro = 12 pt 
Subscrito/sobrescrito = 8 pt 
Sub-subscrito/sobrescrito = 5 pt 
Simbolo = 18 pt 
Subsimbolo = 14 pt 
Estas definicdes sio encontradas no editor de equacio no Word. 

• Agradecimentos: logo apos as conclusoes poderao vir os agradecimentos a pessoas ou instituicoes, indicando, de forma clara, as 
razoes pelas quais os fa/. 

• Referencias: devem ser digitadas em espaco 1,5 cm e separadas entre si pelo mesmo espaco (1,5 cm). Precisam ser apresenta das 
em ordem alfabetica de autores, Justifkar (Ctrl + J) - NBR 6023 de agosto/2002 da ABNT. U M PERCENTUAL DE 60% DO TOTAL 
DAS REFERENCIAS DEVERA SER ORIUNDO DE PERI6DICOS CIENTIFICOS INDEX ADOS COM DATA DE 
PUBLICACAO INFERIOR A 10 ANOS. 

O titulo do periodico nao deve ser abrcviado e recomenda-se um total de 20 a 30 referencias. EVITE CITAR RESUMOS E TRABALHOS 
APRESENTADOS E PUBLICADOS E M CONGRESSOS E SIMII.ARES. 

Exemplos citando diferentes documentos: 

a) Artigos de Periodicos: 

Ate 3 (tres) autores 

TORRES, S. B.; PATVA, E. P. PEDRO, A R. Teste de deterioracio controlada para avaliacao da qualidade fisiologica de sementes de jilo. 
Revista Caatinga, Mossoro, v. 0, n. 0, p. 00-00, 2010. 

Acima de 3 (tres) autores 

BAKKE, L A et al. Water and sodium chloride effects on Mimosa tenuiflora (Willd.) poiret seed germination. Revista Caatinga, Mossoro, 
v. 19, n. 3, p. 261-267, 2006. 

Grau de parentesco 

HOLANDA NETO, J. P. Metodo de enxertia em cajueiro-anao-precoce sob condicdes de campo em Mossor6-RN. 1995. 26 f. 
Monografia (Graduacao em Agronomia) - Escola Superior de Agricukura de Mossoro, Mossoro, 1995. 

COSTA SOBRINHO, Joio da Sih/a. Cultura do radio. Cuiaba: Prcfeitura de Cuiaba, 2005. 

http://caatinga.ufers3.e1lu.br
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Local* 

O nome do local (cidade) de publicacao deve ser indicado tal como figure no documento. 

COSTA, J. Marcas do passado. Curitiba: UEL, 1995. 530 p. 

OLIVE IRA, A L E O N A R D O S , O. H. Geologia do Brasil. 3. ed. Mossoro: ESAM, 1978. 813 p. (Colecao mossoroense, 72). 
No caso dos homdnimos de cidades, acrescenta-se o nome do estado, do pais etc. 

Vicosa, AL; Vicosa, MG; Vicosa, RJ; Vicosa, RN 

Exemplo: 

BERGER, P. G. et al. Peletizacao de sementes de feijao (Phaseohis vulgaris L.) com carbonate de calcio. rizobio e molibdenio. Revista 
Ceres, Vicosa, MG, v. 42, n. 243, p. 562-574, 1995. 

Quando houver mais de um local para uma so editora, indica-se o primeiro ou o mais destacado. 

SWOKOWSKI, E. W.; FLORES, V. R. L. F.; MORENO, M . Q. Calcnlo de geometria analitka. Traducao de Alfredo Ah/es de Faria. 2. ed. 
Sao Paulo: Makron Books do Brasil, 1994. 2 v. 

Nota - Na obra: Sio Paulo - Rio de Janeiro - Lisboa - Buenos Aires - Guatemala - Mexico - New York - Santiago 

Quando a cidade n io aparece no documento, mas pode ser identificada. indica-se entre colchetes. 

LAZZARJNINETO, S. Cria e recria. [Sio Paulo]: SDF Editores, 1994. 108 p. 

Nio sendo possivel determinar o local, utiliza-se a expressio sine loco, abreviada, entre colchetes [S.l.]. 

KRIGER, G ; NOVAES, L. A ; FARIA, T. Todos os socios do presidents 3. ed. [S.L]: Scritta, 1992. 195 p. 

b) Livros ou Folhetos, no todo: 

RESENDE, M . et aL Pedologia: base para distincao de ambientes. 2. ed. Vicosa, MG: NEPUT, 1997. 367 p. 

OLIVEIRA, A L; LEONARDOS, O. H. Geologia do Brasil. 3. ed. Mossoro: ESAM, 1978. 813 p. (Colecao mossoroense, 72). 

PISKUNOV, N. Calculo diferencial e integral. Traducao de K. Medfcov. 6. ed. Moscn: Editorial Mir, 1983. 519p. 

c) Livros ou Folhetos, em parte (Capitulo de Livro): 

BALMER, E.; PEREFRA, O. A P. Doencas do milho. In: PATERNIANL E.; VIEGAS, G. P. (Ed.). Melhoramento e producio do milho. 
Campinas: Fundacao CargilL 1987. v. 2, cap. 14, p. 595-634. 

Quando o autor ou organizador da obra possui um capitulo no Livro/Folheto: 

MEMORIA, J. M. P. Consideracdes sobre a experimentacao agronomica: metodos para a um en tar a exatidao e a precis ao dos experimentos. 
In: . Curso de estatistica aplicada a pesquisa cientifica. Vicosa, MG: Universidade Federal de Vicosa, 1973. cap. 1, p. 216-226. 

d) Dissertacoes e Teses: (somente serao permitidas citacoes recentes, PUBLICADAS NOS ULTIMOS TRES ANOS QUE ANTECEDEM 
A RED AQ AO DO ARTIGO). 

OLIVEIRA, F. N. Avaliacao do potencial fisiologico de sementes de girassol (Hetianthus annum L.). 2011. 81 f. Dissertacio (Mestrado 
em Fitotecnia: Area de Concentracao em Tecnologia de Sementes) - Universidade Federal Rural do Semi-Arido, Mossoro, 2011. 

e) Artigos de Anais ou Resumos: (DEVEM SER EVITADOS) 

BALLONL A. E.; KAGEYAMA, P. Y.; CORRADINI, L Efeito do tamanho da semente de Eucalyptus grandis sobre o vigor das mudas no 
viveiro e no campo. In: CONGRESSO FLORESTAL BRASILEIRO, 3., 1978, Manaus. Anais... Manaus: UFAM, 1978. p. 41-43. 

0 Literatura nio publicada, mimeografada, datilografada etc.: 

GURGEL, J. J. S. Relatorio anual de pesca e piscicultura do DNOCS. Fortaleza: DNOCS, 1989. 27 p. Datilografado. 

g) Literatura cuja autoria e uma ou mais pessoas juridicas: 
ASSOCIACAO BRASIIJiIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 6023: mformacao e documentacao - referencias - elaboracao. Rio de 

Janeiro, 2002. 24 p. 

h) Literatura sem autoria expressa: 

NOVAS Tecnicas - Revestimento de sementes facilita o plantio. Clobo Rural, Sao Paulo, v. 9, n. 107, p. 7-9, jun. 1994. 

*Orientacoes utilizaveis para os mais variados formatos de documentos. 



i) Documento cartografico: 

INSTITUTO GEOGRAFICO E CARTOGRAFICO (Sao Paolo, SP) Region de governo do Estado de Sad Paulo S3o Paulo 1994 1 
atlas. Escala 1:2.000. 

J) Em meio eletrdnico (CD e Internet): 

GUNCHO, M. R. A educac3o a distancia c a bibliotcca unrversitaria. In: SEMTNARIO DE BIBLIOTECAS UNIVERS IT ARIAS, 10., 1998, 
Fortaleza. Anais... Fortaleza: Tec Treina, 1998. 1 CD-ROM. 

BRASIL. Ministerio da Agricultura e do abastecimento. SNPC - List a de Cultivares protegidas. Disponivel em: 
<http^/agricuhura.gov.br/scpn/list/200Jitm>. Acesso em: 08 set 2008. 

GOMES, C. C. Como controlar formigas de forma alternativas. Disponivel em: <4ttpy/www.agrisustentavel.com/ta/formigas.htrn>. 
Acesso em: 07 jun. 2004. 

Unidades e stmbolos do Sistema International adotados pela Revista Caatinga 

Grandezas basicas Unidades Simbolos Exemplos 
Comprimento metro m 
Massa quilograma quilograma kf 
Tempo segundo s 
Corrente eletrica am per A 
Temperatura tcrmodmamica Kelvin K 
Quantidade de substancia mol mol 

Unidades derivadas 
Velocidade — ms"' 343 m s"' 
Acelerac3o — 9,8 m s"2 

Volume Metro cubico, Ikro M 3 , L* 1 m 3 , l 000 L* 
Frequencia Hertz Hz 10 Hz 
Massa especifica — K g m 3 1.000 kg m' 3 

Forca newt on N 15 N 
Pressao pascal pa 1,013.10s Pa 
Energia joule J 4 J 
Potencia watt W 500 W 
Calor especifico — K k g t ) " ' 4186 J (kg °Cy' 
Calor latente — J k g ' 2^6.10 6 Jkg-' 
Carga eletrica coulomb c 1C 
Potencial eletrico volt V 25 V 
Resistencia eletrica ohm Q 29Q 

Intensidade de energia Watts metros quadrado W n f 2 1.372 Wm" 2 

Concentracao Mol/metro cubico Mol m 3 500 mol m' 3 

Condutincia eletrica Siemens s 300 S 

Condutividade eletrica desiem ens/metro d S m 1 5 dS m 1 

Temperatura Grau Celsius flC 25 °C 
Angulo Grau 0 30° 
Percentagem — °o 45% 

Numeros mencionados em seqflencia devem ser separados por ponto e virgula (;). Ex: 2,5; 4,8; 5,3 

4. Observacdes pertinentes - Revista Caatinga 

a) Referente ao trabalho: 

1. O trabalho e original? 
2. O trabalho rep res en ta uma contribuicao cientifica para a area de Ciencias Agrarias? 
3. O trabalho esta sendo enviado com exclusividade para a Revista Caatinga? 

b) Referente a formatacao: 

1. O trabalho pronto para ser submetido online esta omitindo os nomes dos autores? 
2. O trabalho con tern no maximo 20 paginas, esta no formato A4, digitado em espaco 1,5 cm; fonte Times New Rom am. tamanho 12, 
incluindo o titulo? 
3. As margens lb ram colocadas a 2,5 cm, a numeracao de paginas foi colocada na margem inferior, a direita e as linhas foram numeradas de 
forma continua? 

http://www.agrisustentavel.com/ta/formigas.htrn


4. O recuo do paragrafo de 1 cm foi definido na formatacao do paragrafo? Lembre-se que a revista nio accita recuo de paragrafo usando a 
tecla ' T A B " ou a "barra de espaco". 
5. A estrutura do trabalho esta de acordo com as normas, ou seja, segue a seguinte ordem: titulo, autor(es), resumo, palavras-chave, titulo em 
ingles, abstract, keywords, introducio, material e metodos, resultados c discus sao, conclusdcs, agradecimentos (opctonal) e referencias? 
6. O titulo content no maximo 15 palavras? 
7. O resumo bem como o abstract apresentam no maximo 2S0 palavras? 
8. As palavras-chave content entre tres e cinco termos, iniciam com letra maiuscula e separadas por ponto? 
9. A introducio content citacoes atuais que apresentam relacad com o assunto abordado na pesquisa e apresenta, no maximo, 550 palavras? 
10. As citacoes apresentadas na introducio foram empregadas para fund amen tar a discus sao dos resultados? 
11. As citacoes estao de acordo com as normas da revista? 
12. As tabelas e figuras estao formatadas de acordo com as normas da revista e estao inseridas logo em seguida a sua primeira citacao? 
Lembre-se, nao e permitido usar "enter" nas celulas que compdem a(s) tabela(s). 
13. A i s i tabela(s), se existente, esta no formato retrato? 
14. A' -1 figura(s) apresenta qualidade maxima com pelo menos 300 dpi? 
15. As unidades e simbolos utihzados no sen trabalho se one on tram dentro das normas do Sistema Intern acional adotado pela Revista 
Caatinga? 
16. Os numeros estio separados por ponto e virgula? Ex: 0,0; 2,0; 3,5; 4,0 
17. As unidades estao separadas do numero por um espaco? Ex: 5 m; 18 km; Excccid: 40%; 15% 
18. O seu trabalho apresenta entre 20 e 30 referencias sendo 60% destas publicadas com menos de 10 anos cm periodicos indexados? 
19. Todas as referencias estio citadas ao longo do texto? 

20. Todas as referencias citadas ao longo do texto estio corretamente descntas, conforme as normas da revista, e aparecem listadas? 

c) Demais observacdes: 
1. Caso as normas da revista nio forem seguidas rigorosamente. sen trabalho nio ira tramitar. Portanto, e mclhor retardar o envio por mais 
a 1 guns dias e conferir todas as normas. Recomenda-se consuttar sempre o ultimo numero da Revista Caatinga 
(http://periodico.caatinga.ufcrsa.edu.br/index.php/sisteina), isso podera Ihe ajudar a esclarecer algumas duvidas. 

2. Procure sempre acompanhar a situacio de seu trabalho pela pagina da revista 
(http://periodico.caatinga.ufersa.edu.br/index.php/sistema). 

3) Esta lista de verificacio nio substitui a revisio tecnica da Revista Caatinga, a qua I todos os artigos enviados serio submetidos. 

4) Os artigos serio publicados conforme a ordem de aprovacio. 

http://periodico.caatinga.ufcrsa.edu.br/index.php/sisteina
http://periodico.caatinga.ufersa.edu.br/index.php/sistema


INSTRUQOES AOS AUTORES 

Objetivos e politica editorial 
A Revista BrasiJeira de Medicina Veterinaria (RBMV) e uma publicacao trimestrai e multidisciplinar, da 
Sociedade de Medicina Veterinaria do Estado do Rio de Janeiro (SOMVERJ) (www.somveri.orq.br). que tern 
como objetivo publicar os resultados de trabalhos de pesquisa originais em todos os campos da Medicina 
Veterinaria, visando o aprimoramento tecnico-cientifico e profissional. 

Os trabalhos para submissao devem ser enviados por e-mail, de preferencia na versao mais recente 
do Word, ao Prof. Carlos Wilson Gomes Lopes, Editor da Revista Brasileira de Medicina Veterinaria 
(www.rbmv.com.br), Av. Presidente Vargas, 446/1004, CEP 20085-900, Rio de Janeiro, RJ ou por via 
eletronica, atraves do e-mail: lopes.rbmv@qmail.com. Devem constituir-se de resultados de pesquisa 
ainda nao publicados e nao considerados para publicacao em outra revista. 

Embora sejam de responsabilidade dos autores as opinioes e concertos emrtidos nos trabalhos, o Comite 
Editorial, apoiado pela Assessoria Cientifica, reserva-se o direito de sugerir ou solicitar modificacoes 
aconselhaveis ou necessarias. Os trabalhos submetjdos sao aceitos atraves da aprovacao pelos pares, peer 
review, e sao de inteira responsabilidade dos autores. O autor para correspondencia (*) fica responsavel 
pelo manuscrito perante a revista. 

Os trabalhos devem ser organizados, sempre, em TITULO, TiTULO EM INGLES, AUTORES, 
ABSTRACT, RESUMO, INTRODUCAO, MATERIAL E METODOS, RESULTADOS, DISCUSSAO, 
CONCLUSOES (ou combinacoes destes dois ultimos), AGRADECIMENTOS e REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS. Os relatos de casos devem constar sempre de TfTULO, TITULO EM INGLES, 
AUTORES, ABSTRACT, RESUMO, INTRODUCAO, HISTORIO, DISCUSSAO E/OU CONCLUSAO E 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. Em relatos de casos, o texto deve ser organizado, sempre, em 
INTRODUCAO, HISTORICO (Este deve ser constituido por Anamnese, material e metodos, e 
resultados), DISCUSSAO E/OU CONCLUSAO 

ABSTRACT; devera ser apresentado com os elementos cons t i t u t e s do Resumo em portugues, 
podendo ser mais extenso. Ao final devem ser relacionadas as "KEY WORDS'; 

RESUMO: deve apresentar, de forma direta e no passado, o que foi feito e estudado, dando os mais 
importantes resultados e conclusoes. Nos trabalhos em ingles, o titulo em portugues do trabalho, deve 
constar em negrito e entre colchetes, logo apos a palavra RESUMO. Ao final, devem ser relacionadas as 
"PALAVRAS-CHAVE"; 

INTRODUCAO: deve ser breve, com citacao bibliografica especlfica sem que a mesma assuma 
importancia principal, e finalizar com a indicacao do objetivo do trabaiho; 

MATERIAL E METODOS: devem ser reunir os dados que permitam a repeticao do trabalho por outros 
pesqu'sadores. Na experimentacao com animais, deve constar a aprovacao do projeto pela Comissao de 
Etica local. As citacoes inclufdas no rodape deverao ser indicadas por ordem aifabetica 

RESULTADOS: deve ser feita a apresentacao concisa dos dados obtidos; Tabelas devem ser 
preparadas sem dados superfluos, apresentando, sempre que indicado, medias de varias repeticoes. E 
conveniente, as "ezes, expressar dados complexos por graficos (Figuras), ao inves de apresenta-ios em 
tabelas extensas; 

DISCUSSAO: os resultados devem ser discutidos diante da literatura. Nao eonvem menc'ionar trabalhos 
em desenvolvimento ou pianos futures, de modo a evitar uma obrigacao do autor e da revista de publica-los; 

CONCLUSOES: devem basear-se somente nos resultados apresentados no trabalho; 
AGRADECIMENTOS: devem ser sucintos e nao devem aparecer no texto ou em notas de rodape; 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: so incluira a I'tsta da bibliografia c'rtada no trabalho e a que tenha 

servido como fonte para consulta indireta; devera ser ordenada alfabeticamente pelo sobrenome do primeiro 
autor, registrando-se os nomes de todos os autores (em caixa alta e baixa), o titulo de cada publicagao e, 
abreviado ou por extenso (se tiver duvida), o nome da revista ou obra. 

Exemplos: 

Artigo Cientifico 
Carrington S.D., Bedford P.G.C., Guillon J.P. & Woodward E.G. Polarized light biomicroscopic observations 
on the pre-corneal tear film.3. The normal tear film of the cat. J. Small Anim. Pract., 28:821-826, 1987 

Artigo Eletronico 

COBEA, Legislacao & etica. Disponivel em: <http7Avww.cobea.org.br/etica.ht7n>. Acesso em: 14 Mar, 2007. 

Livro 
Rodrigues H. Tecnicas anatomicas. 2a ed. Vrtoria, Arte Visual, 1998. 200p. 

http://www.somveri.orq.br
http://www.rbmv.com.br
mailto:lopes.rbmv@qmail.com


Capitulo de Livro 
Strubbe A.T. & Gelatt K.N. Ophtaimic examination and diagnostic procedures, p.427-466. In: Gelatt K.N. 

(Ed.), Veterinary Ophialmoiogy. 3 r d. ed. Phiiadeiphia, Lipincott Wiilians & Wilkins, 1999. 

Teses (Somente serao aceitas as que estiverem disponiveis em sites eletronicos e os mesmos devem ser 
indicados no final da citagao\ 

Abraao D.C. Surto por Trypanosoma vivax em rebanho bovino leiteiro em Minas Gerais: Aspectos 
Epidemiologicos e Clinicos. Dissertacao. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2009. 
83p. (Disponivel em: < http:/AAww.icb.ufmq. br/icb/index. php/pos-rad. html/ 150.164.27.227/ 
diss_defesas_detalhes.php?aluno=338>) 

Resumos de reunioes cientificas 
Nao serao aceitos. 

Revisoes 
Somente a convite do Editor. 

Suplementos e Numeros Especiais 
Somente apos aprovacao do comite editorial. 

Na elaboracao do texto deverao ser atendidas as seguintes normas: 
Os nomes dos autores no manuscrrto nao deverao ser citados de forma abreviada e Sim na 

Integra 
Os trabalhos devem ser impressos em uma so face do papel, com margens de, no minimo, 2,5cm e 

paginacao na parte superior externa da pagina. As chamadas de rodape devem ser digitadas apos as 
"KEY WORDS" do ABSTRACT, sem uso da caixa de dialogo "Cabegalho e rodape". A formatacao do 
original a ser submetido para publicacao deve sequir o exemplo de apresentacao do ultimo fasciculo 
da revista. O texto deve ser corrido e nao deve ser formatado em duas colunas, com as legendas das 
figuras e as Tabelas no final. As Figuras (inclusive graficos) devem ter seus arquivos fornecidos 
separados do texto. Devem ser introduzidos no texto do trabalho, atraves da ferramenta "Inserir" do 
Word, (imagens copiadas e coladas perdem as informagoes do programa onde foram geradas, resultando, 
sempre, em ma qualidade); 

A redagao dos trabalhos deve ser concisa, com a linguagem, tanto quanto posslvel, no passado e 
impessoal; no texto, os sinais de chamada para notas de rodape serao numeros arabicos colocados em 
sobrescrito apos a palavra ou frase que motivou a nota. Essa numeracao sera continua; as notas serao 
lancadas ao pe aa pagina em que estiver o respectivo sinal de chamada. Todos os Quadros e todas as 
Figuras serao mencionados no texto. Estas remissoes serao terras pelos respectivos numeros e, sempre 
que possivel, na ordem crescente destes. Abstract e Resumo serao escritos corridamente em um so 
paragrafo e nao deverao conte. citacoes bibliograficas. 

No rodape da primeira pagina devera constar titulo Profissional, maior titulo academico se 
houver, endereco profissional completo do(s) autor(es), E-mail do autor para correspondencia e dos 
demais autores; 

Siglas e abreviacoes dos nomes de instrtuigoes, ao aparecerem pela primeira vez no trabalho, serao 
colocadas entre parenteses e preced'sdas do nome por extenso; 

Citacoes bibliograficas no texto serao feitas pelo sistema 'autor e ano"; trabalhos de dois autores serao 
citados pelos nomes de ambos, e de tres ou mais, pelo nome do primeiro, seguido de "et al.", mais o ano; se 
dois trabalhos nao se distjnguirem por esses elementos, a diferenciacao sera feita atraves do acrescimo de 
letras minusculas ao ano, em ambos. Nas citacoes de trabalhos colocados entre parenteses, se usara 
virgula entre o nome do autor e o ano, e ponto-e-virguia apos cada ano; a separacao entre trabalhos, 
nesse caso, se fara apenas por virgulas, exemplo: (Flores & Houssay 1917, Roberts 1963a,b, Perreau et al. 
1968, Hanson 1971); 

As Figuras (graficos, desenhos, mapas ou fotografias) originais, em papel ou outro suporte, deverao 
ser anexadas ao trabalho, mesmo quando escaneadas pelo autor. Os graficos devem ser produzidos 
em 2D, com colunas em branco, cinza e preto, sem fundo e sem linhas. A chave das convengoes adotadas 
sera incluida preferentemente, na area da Figura; evitar-se-a o uso de titulo ao alto da figura. Cada Figura 
sera identificada na margem ou no yerso, a trago Jeve de lapis, pe!o respectivo numero e o nome do autor; 
havendo possibilidade de duvida, deve ser indicada a parte inferior da figura pela palavra "pe". Fotografias 
deverao ser apresentadas preferentemente em preto e branco, em papel brilhante, ou em diapositivos 
("slides") coloridos. Quando as fotos forem obtidas atraves de cameras digitals (com extensao °jpg"), os 
arquivos deverao ser enviados como obtidos (sem tratamento ou aiteragoes); na versao online, fotos e 
graficos poderao ser publicados em cores; na versao impressa, somente quando a cor for elemento 



primordial a impressao das figuras podera ser em cores. Para evrtar danos por grampos, desenhos e 
fotografias deverao ser colocados em envelope. 

As legendas explicativas das Figuras conterao informacoes suficientes para que estas sejam 
compreensiveis, e serao apresentadas no final do trabalho. 

As Tabelas deverao ser explicativas por si mesmas e colocadas no final do texto. Cada uma tera seu 
titulo completo e sera caracterizado por dois tracos longos, um acima e outro abaixo do cabecalho das 
colunas; entre esses dois tracos podera haver outros mais curtos, para grupamento de colunas. Nao ha 
tracos verticals. Os sinais de chamada serao affabeticos, recomecando de a em cada Tabela; as 
notas serao langadas logo abaixo da Tabela respectiva, da qual serao separadas por um traco curto, a 
esquerda. 

Encargos 
Quando pelo menos um dos autores for Medico-veterinario e socio da SOMVERJ ou assinante da 
Revista Brasileira de Medicina Veterinaria (por morar fora do Rio de Janeiro ou no Exterior), os artigos 
serao aceitos sem taxas extras. Caso isso nao ocorra : sera cobrada a taxa de R$ 300,00 reais, ou U$ 
150,00 do Exterior, por trabalho. 
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I S S N 0 1 0 2 - 0 9 3 5 versao • 
impressa • 

I S S N 1 6 7 8 - 4 1 6 2 versao online 

INSTRUCOES AOS AUTORES 

Politica Editorial 
Reproducao de art igos publ icados 
Or ientacao para t ram i tacao de art igos 
Tipos de ar t igos aceitos para publ icacao 
Preparacao dos t ex tos para publ icacao 
Formatacao do tex to 
Secoes de u m art ioo 
Taxas de submissao e de publicacao 
Recursos e di l igencias 

Po l i t i ca Ed i tor ia l 

O periodico Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e 
Zootecnia (Brazilian Journal 
of Veterinary and Animal Sc ience), ISSN 0102-0935 (impresso) 
e 1678-4162 (on-line), 
e editado pela FEPMVZ Editora, CNPJ: 16.629.388/0001-24, e 
destina-se a publicagao 
de artigos cientificos sobre temas de medicina veterinaria, 
zootecnia, tecnologia e 
inspegao de produtos de origem animal, aquacultura e areas 
afins. 

Os artigos encaminhados para publicacao sao submetidos a 
aprovacao do Corpo 
Editorial, com assessoria de especial istas da area (relatores). Os 
artigos cujos textos 
necessitarem de revisoes ou correcoes serao devolvidos aos 
autores. Os aceitos para 
publicagao tornam-se propriedade do Arquivo Brasileiro de 
Medicina Veterinaria 
e Zootecnia (ABMVZ) citado como Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. 
Os autores sao 
responsaveis pelos conceitos e informagoes neles contidos. Sao 
imprescindiveis 
originalidade, ineditismo e destinagao exclusive ao ABMVZ. 

Rep rodugao de a r t i g o s pub l i c ados 

A reprodugao de qualquer artigo publicado e permitida desde 
que seja corretamente 
referenciado. Nao e permitido o uso comercial dos resultados. 

A submissao e tramitagao dos artigos e feita exclusivamente on
line, no enderego 
eletronico < w w w . a b m v z . o r q . b r > . 

Nao serao fornecidas separatas. Os artigos encontram-se 
disponiveis nos enderegos 
www.sc ie lo .br/abmvz ou www.abmvz .o rg .b r . 
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O r i e n t a c a o p a r a t r am i t a c ao d e a r t i goso 

• Toda a tramitagao dos artigos e feita exclusivamente pelo 
Sistema de publicagao online do ABMVZ no enderego 

• Apenas o autor responsavel pelo artigo devera preencher 
a ficha de submissao, sendo necessario o cadastro do 
mesmo no Sistema. 

• Toda comunicagao entre os diversos atores do processo 
de avaliagao e publicagao (autores, revisores e editores) 
sera feita exclusivamente de forma eletronica pelo 
Sistema, sendo o autor responsavel pelo artigo informado, 
automaticamente, por e-mail, sobre qualquer mudanga de 
status do artigo. 

• A submissao so se completa quando anexado o texto do 
artigo em Word e em pdf no campo apropriado. 

• Fotografias, desenhos e gravuras devem ser inseridas no 
texto e tambem enviadas, em separado, em arquivo com 
extensao jpg em alta qualidade (minimo 300dpi), zipado, 
inserido no campo proprio. 

• Tabelas e graficos nao se enquadram no campo de 
arquivo zipado, devendo ser inseridas no corpo do artigo. 

• E de exclusiva responsabilidade de quern submete o artigo 
certificar-se de que cada um dos autores tenha 
conhecimento e concorde com a inclusao de seu nome no 
mesmo submetido. 

• O ABMVZ comunicara via eletronica a cada autor, a sua 
participacao no artigo. Caso, pelo menos um dos autores 
nao concorde com sua participacao como autor, o artigo 
seraconsiderado como desistencia de um dos autores e 
sua tramitagao encerrada. 

T i p o s de a r t i gos a c e i t o s p a r a pub l i c a cao 

Art igo c ient i f i co 

E o relato completo de um trabalho experimental. 
Baseia-se na premissa de que os resultados sao 
posteriores ao planejamento da pesquisa. 

Segoes do texto: Titulo (portugues e ingles), 
Autores e Filiagao, Resumo, Abstract, Introdugao, 
Material e Metodos, Resultados, Discussao (ou 
Resultados e Discussao), Conclusoes, 
Agradecimentos (quando houver) e Referencias. 

0 numero de paginas nao deve exceder a 15, 
incluindo tabelas e figuras. 

0 numero de Referencias nao deve exceder a 30. 

Re l a to de c a s o 

Contempla principalmente as areas medicas, em 
que o resultado e anterior ao interesse de sua 
divulgagao ou a ocorrencia dos resultados nao e 
planejada. 

http: //www. sci el o. br/revi stas/abm vz/pi nstruc. htm 03/11/2013 
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Segoes do texto: Titulo (portugues e ingles), 
Autores e Filiagao, Resumo, Abstract, Introdugao, 
Casuistica, Discussao e Conclusoes (quando 
pertinentes), Agradecimentos (quando houver) e 
Referencias. 

0 numero de paginas nao deve exceder a 10, 
incluindo tabelas e figuras. 

O numero de Referencias nao deve exceder a 12. 

C o m u n i c a c a o 

E o relato sucinto de resultados parciais de um 
trabalho experimental, dignos de publicagao, 
embora insuficientes ou inconsistentes para 
constitufrem um artigo cientifico. 

0 texto, com titulo em portugues e em ingles, 
Autores e Filiagao deve ser compacto, sem distingao 
das segoes do texto especificadas para "Artigo 
cientifico", embora seguindo aquela ordem. Quando 
a Comunicagao for redigida em portugues deve 
conter um "Abstract" e quando redigida em ingles 
deve conter um "Resumo". 

0 numero de paginas nao deve exceder a 8, 
incluindo tabelas e figuras. 

O numero de Referencias nao deve exceder a 12. 

P r e p a r a c a o d o s t e x t o s p a r a pub l i cagao 

Os artigos devem ser redigidos em portugues ou ingles, na 
forma impessoal. Para ortografia em ingles recomenda-se o 
Webster's Third New International Dictionary. Para ortografia 
em portugues adota-se o Vocabulario Ortografico da Lingua 
Portuguesa, da Academia Brasileira de Letras. 

F o r m a t a c 5 o do t ex t o 

• O texto n3o deve conter subitens em qualquer das segoes 
do artigo e deve ser 
apresentado em Microsoft Word, em formato A4, com 
margem 3cm (superior, 
inferior, direita e esquerda), em fonte T imes New Roman 
tamanho 12 e em espagamento entrelinhas 1,5, em todas 
as paginas e segoes do artigo (do titulo as referencias), 
com linhas numeradas. 

• Nao usar rodape. Referencias a empresas e produtos, por 
exemplo, devem vir, obrigatoriamente, entre parentesis 
no corpo do texto na seguinte ordem: nome do produto, 
substant ia, empresa e pais. 

Segoes de um artigo 

http://www.scielo.br/revistas/ab^ 03/11/2013 
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T i tu lo: Em portugues e em ingles. Deve contemplar a essencia 
do artigo e nao ultrapassar 150 digitos. 

A u t o r e s e F i l iagao: Os nomes dos autores sao colocados abaixo 
do titulo, com identificagao da instituigao a que pertencem. 0 
autor para correspondence e seu e-mail devem ser indicados 
com asterisco. 

Nota: 

1. o texto do artigo em Word deve conter o nome dos autores 
e filiagao; 

2. o texto do artigo em pdf n§o deve conter o nome dos 
autores e filiagao. 

R e s u m o e Abs t r a c t : Deve ser o mesmo apresentado no 
cadastro contendo ate 2000 digitos incluindo os espagos, em um 
so paragrafo. Nao repetir o titulo e nao acrescentar revisao de 
literatura. Incluir os principais resultados numericos, citando-os 
sem explica-los, quando for o caso. Cada frase deve conter uma 
informagao. Atengao especial as conclusoes. 

P a l a v r a s - c h a v e e K e y w o r d s : No maximo cinco. 

I n t r odugao : Explanagao concisa, na qual sao estabelecidos 
brevemente o problema, sua pertinencia e relevancia e os 
objetivos do trabalho. Deve conter poucas referencias, 
suficientes para baliza-la. 

Mater ia l e Metodos: Citar o desenho experimental, o material 
envolvido, a descrigao dos metodos usados ou referenciar 
corretamente os metodos ja publicados. Nos trabalhos que 
envolvam animais e/ou organismos geneticamente modificados 
devera constar, obrigatoriamente, o numero do protocolo de 
aprovagao do Comite de Bioetica e/ou de Biosseguranga, quando 
for o caso. 

R e su l t a do s : Apresentar clara e objetivamente os resultados 
encontrados. 

Taoe/a/Conjunto de dados alfanumericos ordenados 
em linhas e colunas. Usar linhas horizontals na 
separagao dos cabegalhos e no final da tabela. O 
titulo da tabela recebe inicialmente a palavra Tabela, 
seguida pelo numero de ordem em algarismo arabico 
e ponto (ex.: Tabela 1.). No texto a tabela deve ser 
referida como Tab seguida de ponto e do numero de 
ordem (ex.: Tab. 1), mesmo quando se referir a 
varias tabelas (ex.: Tab. 1, 2 e 3 ) . Pode ser 
apresentada em espagamento simples e fonte de 
tamanho menor que 12 (o menor tamanho aceito e 
8) . A legenda da Tabela deve conter apenas o 
indispensavel para o seu entendimento. As tabelas 
devem ser, obrigatoriamente, inseridas no corpo do 
texto preferencialmente apos a sua primeira citagao. 

Figura: Compreende qualquer ilustragao que 
apresente linhas e pontos: desenho, fotografia, 
grafico, fluxograma, esquema, etc. A legenda recebe 
inicialmente a palavra Figura, seguida do numero de 
ordem em algarismo arabico e ponto (ex.: Figura 1.) 

http://v^w.scielo.br/revistas/abmvz/pinstruc.htm 03/11/2013 

http://v%5ew.scielo.br/revistas/abmvz/pinstruc.htm


Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. - Instjucdes aos autores Pagina 5 de 8 

e e referida no texto como Fig seguida de ponto e do 
numero de ordem (ex.: F ig . l ) , mesmo se referir a 
mais de uma figura (ex.: Fig. 1, 2 e 3 ) . Alem de 
inseridas no corpo do texto, fotografias e desenhos 
devem tambem ser enviadas no formato jpg com alta 
qualidade, em um arquivo zipado, anexado no campo 
proprio de submissao na tela de registro do artigo. As 
figuras devem ser, obrigatoriamente, inseridas no 
corpo do texto preferencialmente apos a sua primeira 
citagao. 

Nota: 

Toda tabela e/ou figura que ja tenha sido 
publicada deve conter, abaixo da 
legenda, informagao sobre a fonte (autor, 
autorizagao de uso, data) e a 
correspondente referenda deve figurar 
nas Referencias. 

D i s c u s s a o : Discutir somente os resultados obtidos no trabalho. 
(Obs.: As segoes Resultados e Discussao poderao ser 
apresentadas em conjunto a juizo do autor, sem prejudicar 
qualquer das partes e sem subitens). 

C o n c l u s o e s : As conclusoes devem apoiar-se nos resultados da 
pesquisa executada e serem apresentadas de forma objetiva, 
s e m revisao de literatura, discussao, repetigao de resultados e 
especulagoes. 

A g r a d e c i m e n t o s : Nao obrigatorio. Devem ser concisamente 
expressados. 

R e f e r en c i a s : As referencias devem ser relacionadas em ordem 
alfabetica, dando-se preferencia a artigos publicados em revistas 
nacionais e internacionais, indexadas. Livros e teses devem ser 
referenciados o minimo possivel, portanto, somente quando 
indispensaveis. Sao adotadas as normas gerais ABNT, adaptadas 
para o ABMVZ conforme exemplos: 

C o m o r e f e r enc i a r : 

1. C i t a c o e s n o t e x t o 

A indicagao da fonte entre parenteses sucede a 
citagao para evitar interrupgao na sequencia do 
texto, conforme exemplos: 

• autoria unica: (Si lva, 1971) ou Silva (1971); 
(Anuario..., 1987/88) ou Anuario... (1987/88) 

• ii dois autores: (Lopes e Moreno, 1974) ou 
Lopes e Moreno (1974) 

• mais de dois autores: (Ferguson et al., 1979) 
ou Ferguson et al. (1979) 

• mais de um artigo citado: Dunne (1967); Silva 
(1971) ; Ferguson e t a l . (1979) ou (Dunne, 
1967; Silva, 1971; Ferguson et al., 1979) , 
sempre em ordem cronologica ascendente e 
alfabetica de autores para artigos do mesmo 
ano. 
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Citagao de citagao: Todo esforgo deve ser 
empreendido para se consultar o documento original. 
Em situacoes excepcionais pode-se reproduzir a 
informagao ja c i t ada por outros autores. No texto, 
citar o sobrenome do autor do documento nao 
consultado com o ano de publicagao, seguido da 
expressao citado por e o sobrenome do autor e ano 
do documento consultado. Nas Referencias, deve-se 
incluir apenas a fonte consultada. 

Comunicagao pessoal: Nao fazem parte das 
Referencias. Na citagao coloca- se o sobrenome do 
autor, a data da comunicagao, nome da Instituigao a 
qual o autor e vinculado. 

2 . Pe r i od i cos (ate 4 autores, citar todos. Acima de 4 
autores citar 3 autores er al.): 

ANUARIO ESTATISTICO DO BRASIL. 
v.48, p.351, 1987-88. 

FERGUSON, 3.A.; REEVES , W.C.; HARDY, 
J.L. Studies on immunity to alphaviruses 
in foals. Am. J. Vet. Res., v.40, p.5-10, 
1979. 

HOLENWEGER, J.A.; TAGLE, R.; 
WASERMAN, A. et al. Anestesia general 
del canino. Not. Med. Vet, n. l , p. 13-20, 
1984. 

3 . Pub l i cagao a v u l s a (ate 4 autores, citar todos. 
Acima de 4 autores citar 3 autores er al.): 

DUNNE, H.W. (Ed) . Enfermedades del 
cerdo. Mexico: UTEHA, 1967. 981p. 

LOPES, C.A.M.; MORENO, G. Aspectos 
bacteriologicos de ostras, mariscos e 
mexilhoes. In: CONGRESSO BRASILEIRO 
DE MEDICINA VETERINARIA, 14., 1974, 
Sao Paulo. Anais... Sao Paulo: [s .n.] 
1974. p.97. (Resumo). 

MORRIL, C.C. Infecciones por clostridios. 
In: DUNNE, H.W. (Ed) . Enfermedades del 
cerdo. Mexico: UTEHA, 1967. p.400-415. 

NUTRIENT requirements of swine. 6.ed. 
Washington: National Academy of 
Sciences, 1968. 69p. 

SOUZA, C.F.A. Produtividade, qualidade e 
rendimentos de carcaga e de came em 
bovinos de corte. 1999. 44f. Dissertagao 
(Mestrado em Medicina Veterinaria) -
Escola de Veterinaria, Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

4 . D o c u m e n t o s e l e t r dn i c o s (ate 4 autores, citar 
todos. Acima de 4 autores citar 3 autores etal.): 

httpV/wv^scielobr/revistas/abrnvz/pinstmchtm 03/11/2013 
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QUALITY food from animals for a global 
market. Washington: Association of 
American Veterinary Medical College, 
1995. Disponivel em: 
< h t t p : / / w w w . o r g / c r i t c a l 6 . h t m > . 
Acessado em: 27 abr. 2000. 

JONHNSON, T. Indigenous people are 
now more cambative, organized. Miami 
Herald, 1994. Disponivel em: 
<ht tp : / /www.summi t . f i u . edu /M iam iHe r l d -
Summi t -Re la tedAr t i c l es />. Acessado em: 
5 dez. 1994. 

Nota: 

• Artigos que nao estejam rigorosamente dentro das normas 
acima nao serao aceitos para avaliagao. 

• 0 Sistema reconhece, automaticamente, como "Desistencia 
do Autor" artigos em diligencia e/ou "Aguardando liberagao 
do autor", que nao tenha sido respondido no prazo dado 
pelo S istema. 

T a x a s d e s u b m i s s a o e de pub l i c a cao 

• T a x a de s u b m i s s a o : A taxa de submissao de R$30,00 
devera ser paga por meio de boleto bancario emitido pelo 
sistema eletronico de submissao de artigos. Ao solicitar o 
boleto bancario, o autor informara os dados para emissao 
da nota fiscal. Somente artigos com taxa paga de 
submissao serao avaliados. 
Caso a taxa nao seja quitada em ate 30 dias sera 
considerado como desistencia do autor. 

• T a x a d e pub l i cagao: A taxa de publicagao de R$80,00, 
por pagina impressa em preto e R$250,00 por pagina 
impressa em cores sera cobrada do autor indicado para 
correspondencia, por ocasiao da prova final do artigo. A 
taxa de publicagao devera ser paga por meio de boleto 
bancario emitido pelo sistema eletronico de submissao de 
artigos. Ao solicitar o boleto bancario, o autor informara 
os dados para emissao da nota fiscal. 

R e c u r s o s e d i l t genc ias 

• No caso de o autor encaminhar resposta a diligencias 
solicitadas pelo ABMVZ, ou 
documento de recurso, o mesmo devera constar como a 
(s) primeira(s) pagina(s) do texto do artigo somente na 
versao em Word. 

• No caso de artigo nao aceito, se o autor julgar pertinente 
encaminhar recurso, o 
mesmo deve ser feito pelo e-mail 
abmvz .a r t iqo@abmvz.o ro .b r . 
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http://www.org/critcal6.htm
http://www.summit.fiu.edu/MiamiHerld-Summit-RelatedArticles/
http://www.summit.fiu.edu/MiamiHerld-Summit-RelatedArticles/
mailto:abmvz.artiqo@abmvz.oro.br
http://wvm.scielo.br/revistas/abmvz/pinstruc.htm


ruq. mas. iviea vet. zootec. - lnstrucdes aos autores Pagina 8 de 8 

[ H o m e ] [Sobre esta r ev i s t a ] [Corpo ed i to r i a l ] [Ass ina tu ras l 

Todo o conteudo do periodico, exceto onde esta identificado, esta 
Ucenciado sob uma Licenca Creative Commons 

© 2001-2007 Escola de Veterinaria UFMG 

C a i x a P o s t a l 5 6 7 
3 0 1 2 3 - 9 7 0 Be l o H o r i z o n t e MG B r a s i l 

T e l : + 5 5 3 1 3 4 0 9 - 2 0 4 2 
T e l : + 5 5 3 1 3 4 0 9 - 2 0 4 1 

Al.iil 
abmvz .a r t iqo@abmvz.orq .b r 

http://www.scielo.br/revistas/abmvz/pinstmc.hto 03/11/2013 

mailto:abmvz.artiqo@abmvz.orq.br
http://www.scielo.br/revistas/abmvz/pinstmc.hto

