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0 anestro p6s-parto e urn dos f~tores mais importantes que contribuem para reduzir a
eficiencia reprodutiva dos rebapl)os bovinos. A exposi<;ao das femeas ao macho logo
ap6s 0 parto tern sido usada cotn!sucesso em bovinos e outras especies, para reduzir 0
tempo que a femea leva para r,assurnir a atividade ovariana. Este trabalho teve 0
objetivo de avaliar 0 efeito da pr~sen<;a do macho no intervalo parto-primeiro cia e na
percentagem de vacas em CiO'

~ ' femeas da ra<;a Canchim (5/8 Charoles + 3/8 Zebu)

e cruzadas 112 Canchim + 112 elore e lf2 Charoles + 1f4 Canchim + 1f4 Nelore. 0
delineamento experimental fo~ de bloc os casualizados, com dais tratamentos (CPR,
com a presen<;a de rufiao; e ~p~, gem a presen<;a de rufiao) e tres repeti<;oes (grupo
de parto ou de forma<;ao dog totes). Os lares de vacas eram formados, dais a dais, a
medida que tinha-se numero suficiente de vacas paridas durante a esta<;ao de pari<;ao.
Desta maneira foram formados tIes lotes para cada tratamento, com 22 a 25 vacas
com 10 a 22 dias de p6s-parto ~medias de 16,0; 14,6 e 17,0 dias), em 15/07,24/07 e
06/08/1996. Os lotes dentro de carla grupo de parto (perfodo do parto dentro da
esta<;ao de pari<;ao) eram homogeneos quanta a idade e grupo genetico da vaca e sexo
do bezerro. Os rufioes permaneceram nos lares do tratamento CPR da data da sua
forma<;ao ate 11/09/96, epoca ern que houve rearranjo dog lotes para manta natural ou
insemina<;ao artificial. Os lqtes eram inspecionados duas vezes ao ilia para

I

verifica<;ao da presen<;a de vacas em cia, que era feita visualmente do inicio do
I

experimento ate 11/09/96 ou l?elos touros ou rufi6es, que portavam bu<;al marcador,
de 11/09 a 17/12/96. Das 72 ~ 71 vacas dog tratamentos CPR e SPR, 63 (87,50%) e
66 (92,96%) entraram em cia; respectivamente, sendo a diferen<;a entre tratamentos
nao significativa (P>0,27) pelo teste de X2. 0 intervalo parto-primeiro cia (IPPC) foi
analisado pelo metoda dos qt,tadrados minimos cujo modelo matematico incluiu os
efeitos de grupo genetico qa vaca, grupo de parto e tratamento. 0 IPPC foi
influenciado significativamente pelo grupo de parto (P<0,05) e pelo tratamento
(P<O,OI). Os animais que paritam de 23/06 a 04/07 apresentaram maior (88,35:!: 4,47
dias) IPPC do que aqueles qpe pariram de 06/07 a 14/07 (71,78 :!: 4,63 dias) e de
16/07 a 25/07 (72,52 :!: 4,59 dias). Os animais do tratamento CPR apresentaram

I

mellor IPPC do que os do tr~tamento SPR (70,42 ::!: 3,85 vs. 84,68 ::!: 3,70 dias). Os
resultados indicam que, apqsar de a presen<;a do rufiao logo ap6s 0 parto nao
influenciar a taxa de vacas ~m cia, 0 perfodo parto-primeiro cia foi reduzido pela
presen<;a de rufiao, em 14,2~ dias (aproximadamente duas semanas), 0 que pode ter

implica<;oes importantes, pnncipalmente quando se utilizam esta<;oes de manta de
curta dura<;ao.
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