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SUPLEMENTA<;AO MINERAL PARA BOVINOS DE CORTE NA

SUB-REGIAO DA NHECOLANDIA DO PANTANAL MATO-GROSSENSE1

EuRlPEDES AFONSO2, JOJ~O BATISTA CA TTO3 e EDSON BENO POTT4

RESUMO: Levantamentos de concentra~oes de minerais em pastagens e em tecidos de

bovinos feitos em algumas sulb-regioes do Pantanal Mato-Grossense indicaram

ocorrencia de deficiencias acentuadas, principalmente de calcio e fosforo. 0 objetivo

deste experimento foi avaliar biol~conomicamente a formula~ao destinada it sub-regiao

da Nhecolandia. 0 trabalho foi realizado por urn periodo de quatro aDOS, com urn

rebanho da ra~a Nelore de cria, na Fazenda Nhumirim, da Embrapa Pantanal. Tres

grupos de 75 femeas: 25 vacas vazias, 25 vacas prenhes e 25 novilhas foram

distribuidos nos seguintes tratamentos: A = suplemento mineral "completo" nos

periodos de pasto born e sal comum nos periodos de seca; B = sal comurn 0 aDO todo; e

C = suplemento mineral "comptleto" 0 aDO todo. A analise econ6mica avaliou 0

beneficio adicional (nUmero e peso de bezerros desmamados e pesos das matrizes) pela

melhoria do componente nutricional isoladamente. Nao houve beneficio bioecon6mico

com rela~ao ao peso das vacas e dos bezerros. Entretanto, 0 uso do suplemento mineral

"completo" nos grupos A e C resultou em aumento do nUmero de nascimentos (67% e

70,3%) e de bezerros desmamadlos (64,3% e 64,3%) em rela~ao ao grupo B (53,6% e

51,6%, respectivamente), que so recebeu sal comum. Concluiu-se que a resposta it

suplementa~ao mineral confirmou as deficiencias identificadas no levantamento; a

suplementa~ao estrategica (grupo A) foi a que apresentou melhor retorno econ6mico; e

a resposta it suplementa~ao mineral, aparentemente, e limitada por outras deficiencias

nutricionais, de carater sazonal, provavelmente energeticas e proteicas.

I Parcialmente financiado pela CECITEC, SEPLAN, MS; Prudensal, Presidente Prudente, Sf; Matsuda

Nutri~ao Animal, Alvares Machado, Sf; e Duboi, Campo Grande, MS.
2 M6dico-Veterinario, M.Sc., Embrapa Sudeste. Correio eletronico: eafonso@cppse.embrapa.br
3 M6dico-Veterinario, PhD., Embrapa Gado de Co rte. Correio eletronico: catto@cnpgc.embrapa.br
4 Medico-Veterinario, PhD., Embrapa Sudeste.
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MINERAL SUPPLEM]!:NT A TION FOR BEEF CATTLE IN THE.
NHECOLANDIA SUB-REGION OF THE BRAZILIAN PANTANAL MATO-

GROSSENSE

ABSTRACT: Minerals surveys ill pastures and in bovine tissues carried out in some

subregion of the Brazilian Pantanal indicated incidence of pro eminent deficiencies,

mainly of Ca and P. The objecti've of this experiment was to evaluate the formulation

prepared for the subregion named Nhecolandia. The work was accomplished during a

four years period, with a Nellorl~ cow-calf herd, in the Nhumirim farm of Embrapa

Pantanal. Three groups of 75 fem:3.les: 25 empty cows, 25 pregnant cows and 25 heifers

were randomly assigned into tJl1e following treatments: A = "complete" mineral

supplement during the periods of good pasture and common salt during the dry season;

B = common salt during the whol(~ year; and C = "complete" mineral supplement during

the whole year. The economical analysis evaluated the additional benefit (number and

weight of weaned calves, weight of the cows) due to the improvement of the nutritional

component alone. There was no e~~onomical benefit as far as the weight of the cows and

of the calves is concerned. HOWe1{er, the use of the "complete" mineral supplement for

groups A andC increased the nurnber of births (67,3% and 70,3%) and the number of

weaned calves (64,3% and 64,3~Vo), when compared to group B (53,6% and 51,6%,

respectively) which received only common salt. It was concluded that I) the response to

the mineral supplementation di~i confirm the deficiencies identified in the mineral

surveys; 2) the strategic supplementation (group A) resulted in the best economical

return; and 3) the response to the mineral supplementation apparentely is limited by

others deficiencies of seasonal chalracter,probably of energy and protein.
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INTRODUC;AO

0 rebanho bovino do Pantanal e fonnado por, aproximadamente, 3,01 rnilhoes

de animais (Silva et al., 2000). Com predominancia de cria, 0 rebanho tern cerca de 1,5

milhao de vacas que produz~:m, anualmente, uma media de 750 mil bezerros

desmamados. Urn aumento de d~:z unidades percentuais na taxa de desmama, possivel

com algumas melhorias na nutri~lio e no manejo, pennitiria urn incremento de 150 mil

bezerros.

As pastagens nativas, alimenta~ao basica dog bovinos no Pantanal, estao sujeitas

a flutua~ao quantitativa e qualita1:iva, em decorrencia das caracteristicas ecol6gicas da

regiao, onde 0 grau de inunda~ao desempenha papel fundamental na disponibilidade de

pasta. Dependendo da sub-regiao e da susceptibilidade a inunda~ao, podem ocorrer dais

periodos criticos na disponibilidade de materia seca, urn de meados ao flln do periodo

chuvoso e outro de meados ao fim da seca (Pott et al., 1989a). Esses periodos sao

variaveis em gravidade dependendo do regime anual das chuvas e da drenagem das

aguas de enchente.

Deficiencias minerais, esPlecialmente de P, Ca, Mg, Cu e Zn, foram observadas

em diversas sub-regioes ou areas do Pantanal, em grau variavel de gravidade (Brum et

al., 1987a,b; Pott et al., 1987a, :1 989b,c,d,e,t). Concomit.antement~, foram detectadas

concentrayoes elevadas de Fe e de Mn em pastagens e em tecidos de bovinos.

No entanto, estudos sobr,e suplementac;ao mineral realizados no Pantanal tern

revelado resultados contradit6rios.. Pott et al. (1988), trabalhando com vacas multiparas,

encontraram diferenc;as significativas (P<O,OO5) no peso ao parto e it desmama, mas

nao no intervalo de partos em vacas suplementadas com gal comum (SC), gal mais

fosfato bicalcico (SP) ou gal mails fosfato bicalcico mais microelementos (SPM). Os

mesmos autores (pott et al., 1987b) estudaram 0 efeito da suplementac;ao sobre a idade

e 0 peso ao primeiro parto e sobJ~e a taxa de natalidade de femeas submetidas a esses

tratamentos desde a desmama. A suplementa<;ao mineral aumentou 0 peso it primeira

cria em 30 kg (P<O,Ol), mas nao teve influencia na idade ao primeiro parto.

Posteriormente, durante tres ciclos reprodutivos, nao houve efeito significativo na taxa
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de natalidade, embora as vacas dos tratamentos SP e SPM pesassem em media 20 kg a

mais do que aquelas suplementadas com SC (Pott et al., 1987c).

Fatores que limitaram a expressao da resposta it suplemental;ao mineral podem

ser deficiencias proteicas e/ou a estacionalidade das pastagens. Entretanto,

considerando-se 0 efeito de cal.cio e f6sforo sabre 0 peso, a suplemental;ao tern

potencial para aumentar os atuais indices zootecnicos da bovinocultura pantaneira,

especialmente se aliada a eficient~:s programas de manejo animal.

A preocupal;ao com epoc:a de suplemental;ao mineral de bovinos em pastejo

existe pelo menos desde 0 final da decada de 1970. Normam e Arndt (1959), citados par

Little (1970), observaram, na Au~;tralia, que a suplemental;ao com P nao evitou a perda

de peso de, aproximadamente, 20~Yo das vacas na epoca seca em pastagens nativas.

Urn dos primeiros a avaliar 0 efeito da suplementa~ao fosf6rica somente no

verao, ou no periodo de ganho de peso, comparada it suplementa~ao durante 0 ana todo,

foi Bisschop (1964), na Africa do SuI, com novilhos em crescimento. Nao houve

diferen~a no ganho de peso dos gJ:'Upos suplementados com farinha de ossa s6 no verao

ou durante 0 ana inteiro, mas tiveram ganho superior ao do grupo nao suplementado.

Little (1970), analisando este exp~~rimento, concluiu que 0 P foi, provavelmente, 0 fator

mais limitante no periodo de crescimento ativo das pastagens, mas que outras

deficiencias, provavelmente de prl:>teinas, se manifestaram na epoca seca.

A maior incidencia de d,eficiencias minerais durante a estal;ao chuvosa esta

menos relacionada com a concentral;ao de minerais na pastagem do que 0 incremento

das necessidades nutricionais dos animais em pastejo. Durante a epoca chuvosa, 0 gado

ganha peso rapidamente, uma vez que 0 suprimento de energia e de proteina e adequado

e, portanto, os requerimentos Jminerais sao altos; enquanto, no periodo seco, a

insuficiencia de proteina e en~~rgia resulta na perda de peso, 0 que reduz os

requerimentos minerais (McDowe:ll, 1985).

No Parana, em pastagem IJlativa, Mancio et al. (1998) observaram que acrescimo

de ureia no periodo critico (outono-invemo) ou durante 0 ana todo nao mostrou

diferen~a no ganho de peso e na idade ao primeiro parto de novilhas, quando comparado

com novilhas recebendo apenas mistura mineral. Par outro lado, verificaram que 0

aces so ao pasta anual de inveJrno, durante duas horas no outono e no invemo,
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proporcionou maior peso, melhoJr condi~ao corporal e parto mais cedo (P<0,005) em

rela~ao aos demais tratamentos.

Holroyd et al. (1977), na area tropical da Australia, em novilhas com idade

inicial de dais anos, compararam durante tres anos suplementa~oes com P na epoca

chuvosa e na epoca seca, acomp:anhadas ou nao de mela~o 0 ana todo mais ureia no

periodo seco. Havia ainda urn gnlpO controle gem suplemento e outro tratado somente

com ureia na seca mais mela~o 0 ana todo. Para os autores ficou evidente a ausencia de

resposta ao P fomecido so no pe:riodo seco e 0 efeito sinergico do PeN fomecidos

simultaneamente. Recomendaram que em pastagens nativas com deficiencia marginal

de P haja suplementa~ao do elernento na epoca chuvosa, para remeas que ainda nao

tenham atingido desenvolvimento corporal completo.

Thiago et al. (2000), na regiao dog Cerrados, em Mato Grosso do SuI,

compararam 0 efeito de duas mistll1ras rninerais (fomecidas ad libitum), uma gem e outra

com P suplementar sabre 0 desemlpenho reprodutivo e produtivo de vacas neloradas em

pastejo de B. humidicola, durante seis anos. Na primeira rase (quatro anos), utilizou-se

carga de 1 vaca/ha e desmama aCtS 210 dias. Na segunda rase (dois anos), reduziu-se a

carga para 0,5 vaca/ha na seca e a desmama para 90 dias. As taxas de natalidade nag

duas rases foram de 67,3% e 7'4%, e 66% e 80% para os grupos gem e com P

suplementar, respectivamente. Concluiram que as vacas de cria nao responderam ao P

suplementar, mas que a ausencia prolongada predispoe a urn enfraquecimento da

estrutura ossea.

0 presente experimento teve como objetivos: avaliar em urn rebanho de cria a

resposta animal e a resposta economic a a urn suplemento mineral formulado

especificamente para a regiao e I::omparar 0 efeito da suplementa<;ao mineral durante

todo 0 ano com a suplementa<;ao mineral "completa" na epoca de ganho de peso e sal

comum no periodo de ganho nulo ou negativo.
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MA 1~ERIAL E METODOS

0 experimento foi realizado na sub-regiao da Nhecolandia, MS, na Fazenda

Nhumirim, de propriedade da Embrapa Pantanal, durante quatro ciclos reprodutivos,

entre novembro de 1994 e junho de 1999. Tres grupos de 75 animais compostos cada

urn de 25 novilhas, 25 vacas multiparas prenhes e 25 vacas multiparas vazias,

balanceados para: idade (novilhas de tres anos e vacas de cinco a oito anos); estado

corporal das vacas (vazias duas a tres e, prenhes, tres a cinco), em urna escala de zero a

seis, e peso foram alocados ale~ltoriamente aos tratamentos: A -suplemento mineral

"completo" nos periodos de pasta born e sal comum nos periodos de seca; B -sal

comum 0 ana todo, e C -suplernento mineral completo 0 ana todo. Os lotes foram

distribuidos em pastagens nativas de 270 ha a 300 ha e rotacionados em intervalos

irregulares com 0 objetivo de ame:nizar 0 efeito de pasta em virtude de desuniformidade

das pastagens.

0 suprimento mineral, sal comurn e mistura "completa", foi fomecido "ad

libitum" em cochos cobertos ,e 0 consumo medido periodicamente. A mistura

"completa" continha P -87,649g; Ca -121,732g; Na CI-292,160g; Mg -47,311g; S

-38,551g; Zn -3748mg; Cu -812,5mg; Co -16mg; 1- 36mg; Se -13,6mg; Fl-

0,676mg. As matrizes foram pes~Ldas emjunho de 1994 (formayao dog lotes) e, a partir

de novembro (inicio de experime:nto), quando foram rotacionadas nag pastagens. Essa

rotayao ocorreu dez, sete, oito e sete vezes, respectivamente, nos quatro anos seguintes.

Entre dezembro de 1998 e junho de 1999 (fmal do experimento), os lotes foram

rotacionados e pesados tres vezes. Os bezerros foram pesados na semana do nascimento

e na desmama com, aproximadamente, 180 dias. Na estayao de manta de quatro meses

(dezembro a maryo), utilizaram-se, em cada late, tres touros de mesma idade, e padrao

semelhante quanta ao exame andrologico e de libido. Nascimentos e mortes foram

registrados. Os dados de precipitayao e temperatura foram obtidos na propria fazenda.

0 peso das vacas (antes do parto, apos 0 parto e a desmama) foi analisado

estatisticamente par analise de 1rariancia, com testes de medias, utilizando 0 seguinte

modelo: Yijkl= M + TRATi+ CATj + ANOk+ TRAT*CATij + TRAT*ANOik+

CA T* ANOjk + Eijkl. em que:
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TRAT = efeito de tratamento ( 1,2 e 3);

CAT = efeito de categoria (vaca e novilha)e

ANO = efeito de ana (1,2, 3 e 4)1

De fonna semelhante, 0 peso dog bezerros (1) na semana do nascimento e (2) na

desmama, foi analisado estatisticamente uganda, respectivamente, os modelos:

1. Yijklm = M + TRATi + ANOj + SEXOk + TRAT*ANOjj + TRAT*SEXOik + Eijkl

Yijklm = M + TRATj + ANOj + SE~(Ok + TRAT*ANOij + TRAT*SEXOik + blDADEI + Eijklm

Em que,

M = media geral;

TRATi = efeito de tratamento (i = 1, mistura mineral "completa" no periodo de maior

oferta de pasta e gal comum no periodo de mellor oferta; i = 2, gal comum 0 ana todo;

i = 3, mistura mineral "completa" durante todo 0 ana:

ANOj = efeito de ana (j = 1,2,3,4);

SEXOk = efeito de sexo (k = 1, macho; k = 2, femea):

TRA T* ANOij = efeito da internyao entre tratamento e ana;

TRAT*SEXOik = efeito da interayao entre tratamento e sexo;

bIDADE = efeito de regressao da covariavel idade do bezerro;e

E = erro aleat6rio.

Todas as analises foram realizadas utilizando 0 procedimento GLM do SAS

(1990). As taKas de natalidade, cle mortalidade e de desmama foram comparadas entre

tratamentos pelo teste do qui-ql11adrado. Considerou-se como taxa esperada para a

natalidade aquela observada no tratamento B e, como taxa esperada para mortalidade,

a media entre as taxas observada:5 nos tratamentos.

A analise economica foi baseada na oryamentayao parcial, isto e, calcularam-se

custos e receitas adicionais em :relayao ao tratamento controle (tratamento B). Para

efeito de calculo, considerou-se urn rebanho de 1.000 matrlzes e, para 0 tratamento C, a

mesma taxa de mortalidade obsef\'ada no tratamento A.
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RESULTADOS E DISCUSSAO

Nas Tabelas I, 2 e 3 estalo representadas as medias dog pesos antes e apos 0

parto, e na desmama, respectivamente, par tratamento, categoria (vacas e novilhas) e

ana. Observa-se que tratamentol e categoria nao tiveram efeito significativo nessas

variaveis. Esses resultados sao em parte conflitantes com aqueles obtidos par Port et alo

(1988), que verificaram, na sub-regiao dog Paiaguas, peso ao parto e it desmama

significativamente superiores em matrizes suplementadas com fosfato bicalcico ou

fosfato bicalcico mais microelementos, quando comparad~s com matrizes

suplementadas com sal comum.

T ABELA 1. Medias de peso de vacas (kg) antes do parto, apos 0 parto e a desmama em

pasta gem nativa, na sub-regiao da Nhecolandia, do Pantanal Mato-

Grossense (1994-1999).

A 201

159B

355,7 a

360,8 a

352,6 a

374,1 a

380,8 a

377,3 ac 207

A: suplementados com mistura mineral "c:ompleta" du rante maior oferta de pasto e sal comum na seca
B: suplementados com sal comum ana todo
c: suplementadas com mistura mineral "completa" ano todo.
IMedias seguidas de letras iguais na mesma coluna sao estatisticamente iguais (P>O,O5).

TABELA 2. Medias de peso de valcas multiparas e novilhas antes do parto, apos 0 parto

e a desmama em pastagem nativa, na sub-regiao da Nhecolandia, do

Pantanal Mato-Grossense, em quatro ciclos reprodutivos.

Medias seguidas de letras iguais na meS!1rla coluna SaD estatisticamente iguais (P>O,O5).
2 Nuliparas no primeiro anD do experimento.
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TABELA 3. Medias de peso (kg) de vacas antes do parto, apos 0 parto e it desmama,

em pastagem nativa, na sub-regiao da Nhecolandia, do Pantanal Mato-

Grossense, em quatro ciclos reprodutivos.

0 efeito de ano ficou evidente nag medias de pesos antes, apos 0 parto e a

desmama (Tabela 3). A precipita~:ao nos quatro anos foi de 1.236 rom, 1 203 rom, 1.276

mm e 1.125 rom. Alem de 0 total anual nos quatro anos ter sido muito proximo entre si

e da media historica (1.170 mm3), a distribui~ao no ano (FIG. 1) nacrmostrou diferen~as

importantes. Entretanto, diante dais peculiaridades da regiao, tais como topografia plana

e concentra~ao das pastagens nativas nag areas mais baixas, pequenas varia~oes na

distribui~ao das chuvas pode ter Jrorte influencia na disponibilidade de forragem (pott et

al., 1989a). A intera~ao CategoriaAno foi significativa nos pesos antes do parto, apos 0

parto e a desmama (P<0,OO2). Como esperado, as novilhas nuliparas, no primeiro ano,

tiveram peso mellor do que 0 d2LS vacas nag tIes variaveis. No segundo ano, tiveram

peso semelhante, e no terceiro ,e no quarto anos, superiores, evidenciando 0 efeito

benefico do uso da suplementa~ao nessa categoria (Tabela 4).

T ABELA 4. Medias de peso (kg:) de vacas e novilhas antes do parto, apos 0 parto e a

desmama, em pasta~~em nativa, na sub-regiao da Nhecolandia, do Pantanal

Mato-Grossense.

1994/95 365,8
342,6
377,1
379,3
384,1
401
393

386,4

359,8
329,7
359,8
364,1
342,7
348,8
364,2
381,9

2
1995/96

2
1996/97

2

1997/98
2

1- novilhas nuliparas no primeiro mo.: :~- vacas multiparas.
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FIG. 1. Precipita<;ao mensal entre: setembro de 1994 e agosto de 1999, Fazenda Nhumirim, na

sub-regiao da Nhecolandia, do Pantanal Mato-Grossense.

Nas Tabelas 5, 6 e 7 est~io representadas as medias dog pesos dog bezerros na

semana do nascimento e it desmama pOT tratamento, sexo e ano, respectivamente. 0

tratamento nao influenciou 0 peso it desmama, mas 0 peso ao nascimento foi maior no

lote C do que no lote A (P=O,O31), Conforme esperado, as femeas pesaram menos ao

nascimento (P<O,OOOl) e it desmama (P<O,OOOl) do que os machos. Os bezerros

nascidos no ultimo aDO pesaram mais (P<O,OOOl) e os desmamados, no segundo ano,

pesaram menos (P<O,OOOl) do que nos demais ciclos reprodutivos (Tabela 7). Nao fica

evidente uma causa para explic:ar peso it desmama significativamente mellor no

segundo aDO, uma vez que 0 pes:o das matrizes nesse periodo (Tabela 3) foi superior

itquele do primeiro aDO e semelhante ao observado nos demais penodos. De forma

semelhante, 0 peso das vacas (Tabela 3) nao explica 0 peso superior dog bezerros

nascidos no ultimo aDO. as oesos observados em machos e femeas ao nascimento e it
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desmama sao muito proximos daqueles observados em trabalhos anteriores na regiao

par Tullio e Brum (1980) e Pott let al. (1987b).

TABELA 5. Medias de peso de bezerros (kg) na semana do nascimento e it desmama,

na sub-regiao da J'llliecolandia, do Pantanal Mato-Grossense, em quatro

ciclos reprodutivos.

28,4a
29,1 ab

29.2 b

A
B
C

190
155
207

145a
142,3 a
145.8 a

A: suplementados com mistura minf:ral durante maior oferta de pasta e sat comum na seca
B: suplementados com sat comum ana todo
C: suplementadas com mistura mineral "completa" ana todo
IM6dias seguidas de letras diferentes na mesma coluna sao estatisticamente diferentes (P<O,O5).

T ABELA 6. Medias de peso de lbezerros (kg) na semana do nascimento e a desmama,

na sub-regiao da };rhecolandia, do Pantanal Mato-Grossense em quatro

ciclos reprodutivos.

Macho 284 29,7 a 150a
Femea 268 28,1 b ..138,8b

I Medias seguidas de letras diferentes na mesma coluna sao estatisticamente diferentes

(P<O,O5).

T ABELA 7. Medias de peso de bezerros (kg) na semana do nascimento e it desmama,

na sub-regiao da Nhecolandia, do Pantanal Mato-Grossense, em quatro

ciclos reprodutivos.

1994/95

1995/96

1996/97

123

136

153

1997/98 140

Medias seguidas de letras diferentes na mesma coluna sao estatisticamente diferentes.
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Na Tabela 8, estao representadas as taxas de natalidade e de mortalidade

observadas nos ires tratamentos par ana e durante todo 0 experimento. No primeiro

ana, 0 late B, suplementado apenas com gal comum, teve taxa de natalidade bastante

inferior aos demais. Nesse ana, I~nquanto que nos lotes A e C foram fecundadas pelo

menos dezessete das 25 vacas que entraram paridas no experimento, no late B, apenas

ires destas vacas ficaram prenhes. De forma semelhante, embora as novilhas de todos os

lotes tivessem mais de ires milOS, a suplementa~ao mineral "completa" tambem

influenciou significativamente a taxa de natalidade nessa c.ategoria. .Enquanto nos lotes

A e C, pelo menos dezoito das 2,5 novilhas foram fecundadas, no late B, apenas onze

ficaram prenhes no primeiro ana. Como reflexo das taxas observadas no primeiro ana e

do nivel nutricional das pastagens nativas, no segundo ana a natalidade foi semelhante

nos ires tratamentos. No terceiro ana, voltou a ocorrer 0 mesmo quadro do primeiro ana

em razao da taxa de reconcep~ao 1menor nag matrizes do late B.

TABELA 8. Taxas de natalidade (%) e de mortalidade de bezerros (%), na sub-regiao

da Nhecolandia, do Pantanal Mato-Grossense, em quatro periodos

reprodutivos.

73;3b76a 64 a 68 ac 75 10,5 6,2 70,3 a 8,5 a
11,5 5,4.

N= Nascimento M = Mortalida,de
T = tratamentos.
A: suplementadas com mistura mineral "completa" dur ante maior oferta de pasto e gal comum na seca,
B: suplementados com gal comum ano todo e
C: suplementadas com mistura mineral "completa" ano todo.
I Taxas seguidas de letras diferentes na mesma co luna sao estatisticamente diferentes (P<O,O5).

Nos dais ultimos anos, enquanto no late B a taxa de natalidade estabilizou em

tomo de 55%, taxa media esp(:rada para rebanho nao suplementados com mistura

mineral na regiao (Cadavid Garcia, 1981, 1986), os lotes A e C tiveram comportamento

diferenciado. 0 late A teve taxa superior em 9,3 unidades percentuais ao lote C no
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terceiro ano e inferior em dezesseis unidades percentuais no quarto ana (P<O,O5).

Considerando todo 0 periodo experimental, os lotes A e C tiveram taxas de natalidade

superior em 14 e 16,7 unidades percentuais (P<O,O5), respectivamente, em relayao ao

lote B. Os indices de mortalidadl~ superiores ocorridos no tratamento C em relayao ao

late A (Tabela 8) fizeram com que ambos os grupos tivessem taxas de desmama iguais

entre si, mas superiores em 12,7 unidades percentuais ao late B (P<O,O5).

Como observado quanta ao peso das matrizes, os resultados obtidos neste

experimento sao conflitantes corn os obtidos por Port et al. (1987c, 1988), que nao

encontraram efeito significativo nag taxas de natalidade e de desmama em vacas

suplementadas com fosfato bic:alcico ou fosfato bicalcico mais microelementos,

comparadas com aquelas de vacas suplementadas com sal comum, na sub-regiao dog

Paiaguas.

0 efeito da suplementayao mineral "completa" fica claro na Tabela 9. Enquanto

nos tratamentos A e C, quatro (5,5%) e sete (9,5%), respectivamente, vacas nao

pariram ou pariram apenas um3. vez durante 0 experimento, no tratamento B, 22

(29,3%) das matrizes tiveram e:;se comportamento. De forma inversa, enquanto 47

(62,6%) e 52 (69,3%), respectivamente, das matrizes dos lotes A e C pariram tres ou

quatro vezes, apenas 27 (36%) das matrizes do late B pariram esse nUmero de vezes,

nesse periodo. E importante salientar que, mesmo nos lotes suplementados com mistura

"completa", a percentagem de vacas que nao pariram ou pariram apenas lima vez, em

tomo de 5%, ainda foi elevada e deve-se a outras causas. Isso evidencia a importancia

do acompanhamento reprodutivo do rebanho.
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T ABELA 9. Numero e percentagem de matrizes (%) que pariram ate quatro vezes par

tratamento, durante 0 periodo experimental, na sub-regiao da Nhecolandia,

do Pantanal Mato-Grossense.

NUrnero de pariyoes

Tratamentos 0 1 2 3 4

A 2 (2,6)

6(8)
3 (4)

2 (2,6)

16 (21,3)

4 (5,5)

24 (32)

26 (34,6)

16 (21,3)

36 (48)

18 (24)

37 (49,3)

11 (14,6)

9(12)

15 (20)

B

c
A: suplementadas com mistura mineral durante maior oferta de pasta e sal comum na seca,
B: suplementados com sal comum ana todo e
C: suplementadas com mistura mineral completa ana todo .

0 grupo de matrizes do tratamento C teve taxa media de natalidade urn pouco

superior que a do grupo A. No entanto, a taxa de mortalidade tambem mais elevada

nesse grupo (Tabela 8) fez com que ambos os grupos tivessem taxas medias de

desmame iguais (Tabela 10).

T ABELA 10. Taxas de desmama (%), na sub-regiao da Nhecoldndia, do Pantanal Mato-

Grossense, em quatro periodos reprodutivos: .

57,3, a

61,3, a

60 a

A 768

50,6b

608

B

C

A: suplementadas com mistura mineral "completa" dur ante major oferta de pasto e sal comum na seca.
B: suplementadas com gal comum anD todo
C: suplementadas com mistura mineral "completa" anD todo.
I Taxas seguidas de letras diferentes na mesma coluna SaD estatisticamente diferentes (P<O,O5)

a consumo de sal COmtlm pel as matrizes dos lotes A e B e da mistura

"completa" pelos lotes A e C ~Tabela 11) foi muito proximo ao daquele observado em

outros estudos no Pantanal (Pott et al., 1987c, 1988). A supressao do fomecimento da

mistura "completa" no periodo seco (lote A) nao provocou aumento do consumo na

esta~ao chuvosa subseqiiente.
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TABELA 11. Media de consumo (g/animaVdia) de suplemento mineral par vacas de

cria na sub-regiao da Nhecolftndia, do Pantanal Mato-Grossense.

Al

A2

69

24 23 24 23,8

2B

C1

23,42

7o,i

23,4 23,7 23,7 24,2 24,2 23,9 23,9 23,3

70,2 72,4 72,4 69,3 69,3 71,3 71,3 70

T = tratamentos.
1 Mistura mineral "completa"
2 Sat comum.

Apesar de 0 tratamento C 1er produzido receita bruta e adicional major do que 0

tratamento A, os custos associados com a aquisic;ao do suplemento e frete tomam mais

vantajoso 0 usa da suplementac;ao mineral "completa" apenas no periodo chuvoso.

Enquanto 0 tratamento A proporcionou ganho de R$ 2,64 par real gasto, no

tratamento C este ganho foi de R$ 1,33 (Tabela 12). 0 custo-beneficio com 0 usa da

suplementac;ao, no entanto, e bas1ante influenciado pelo custo da suplementac;ao e pelo

valor do bezerro. Par exemplo, 0 aumento de 20% no custo da suplementac;ao diminui 0

ganho par R$ 1,00 gasto para R$ 2,04 e R$ 0,94, respectivamente, nos tratamentos A e

C. Da mesma forma, a queda de 10% na media do valor do bezerro(a) desmamado(a),

isto e, de R$ 195,00 para R$ 175,00, valor muito proximo do obtido entre maio e julho

de 1999, diminui a rentabilidade do tratamento A para R$ 2,27 par real gasto e para

R$1,09 a rentabilidade no trataI1l1ento C.
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