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Resumo: Foram analisadas características produtivas, reprodutivas, a vida útil e o tipo de descarte de
animais mestiços de um rebanho experimental de bovinos leiteiros. Os animais 3/4H, 7/8H. e PC
apresentaram melhores desempenhos produtivos e intervalo de partos mais longos. Os animais 1/2H
apresentaram melhores desempenhos reprodutivos. Quando ocorreu o descarte voluntário o grupo
genético 3/4B, 3/4H e 7/8H apresentaram maior vida útil e quando o descarte foi involuntário, os animais
1/2H obtiveram maior vida útil. Os animais 1/2H sofreram maiores níveis de descarte voluntário, uma
vez que o manejo adotado na ordenha era sem o bezerro ao pé e os animais desse grupo que não
produziam nestas condições foram descartados.

Palavras-chave: causas de descarte, grupo genético, produção de leite, vida útil

Pruductive performance and herd life of crosshred dairy cows (Holstein x Gir) maintained at the
Pasture Bascd Milk Production System of Embrapa Dairy Cattle

Abstract: The aim of this study was to evaluate the productive and reproductive performance, as well as
herd life and culling type of crossbred cows belonging to an experimental herd of dairy cattle. Better
productive performance was presented by 3/4H, 7/8H and PC animaIs, which also presented longer
calving intervals. 1/2 animaIs showed better reproductive performance. When voluntary culling occurred,
3/48, 3/4H and 7/8H animais showed longer herd life. Tn the case ofinvoluntary culling 1/2H had longer
herd life. These animaIs were more heavily voluntarily culled because milking managernent adopted in
the farm did not allow lhe presence of the calf and cows not producing under these circumstances were
eliminated frorn lhe herdo
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Introdução
O objetivo de toda exploração leiteira é o de maximizar o lucro tornando a atividade mais

eficiente e lucrativa. Portanto, conhecer o desempenho zootécnico e econômico de um sistema ele
produção torna-se parte fundamental na definição dos objetivos a serem alcançados. O descarte de vacas
num rebanho é uma estratégia de custo elevado, pois o valor do animal a ser descartado é, geralmente,
inferior a um animal de reposição (Santos, 2003). Ele pode ocorrer de forma voluntária, onde o produtor
descarta um animal para manter o rebanho estável ou para aumentar a sua fonte de renda ou de forma
involuntária, em decorrência de problemas reprodutivos, doenças ou outros motivos que inviabilizem a
sua permanência no rebanho. As principais causas de descarte em um rebanho leiteiro estabilizado estão
relacionadas com problemas reprodutivos, baixa produção de leite, mastite e outras enfermidades (Faust
et aI., 2001). Este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho produtivo, reprodutivo e a vida útil
de vacas mestiças leiteiras Holandês x Gir
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Material e Métodos
Neste estudo foram utilizados 1.298 partos de 347 vacas entre o período de 1976 a 2009, com

causa de descarte conhecida, pertencentes ao Sistema de Produção de Leite a Pasto com Gado Mestiço da
Embrapa Gado de leite (SPGM). As características avaliadas foram vida útil (VU), calculada como sendo
o período compreendido entre a data do primeiro parto e a data da última secagem ou o primeiro parto
menos a data de descarte, caso o animal tenha sido descartado durante a lactação, produção total de leite
(PTL), duração da lactação (OLAC), intervalo de partos (!DP) e idade ao primeiro parto (lPP). As
estações de nascimento e de parição foram classificadas em: I) seca (maio a outubro) e 2) águas
(novembro a abril). Quanto à composição racial, as vacas foram agrupadas em cinco grupos genéticos:
1/2H, 3/4H, 3/48 (vacas filhas de touros mestiços), 7/8H e PC (puro por cruza - composição genética de
Bos taurus igualou superior a 15116H) provenientes do cruzamento entre animais Holandês x Gir. Nas
análises de vida útil foram considerados os descartes: voluntário (venda por baixa produção ou por idade
avançada) e involuntário (problemas reprodutivos, mastite, doenças metabólicas, problemas de casco,
ligamento de úbere, mortes e outras causas). As análises foram realizadas pelo método dos quadrados
mínimos utilizando PROC GLM (SAS, 2001). O modelo utilizado para as variáveis PTL, OLAC, lDP e
IPP incluiu os efeitos fixos de grupo genético, grupo de contemporâneo (ano - estação de parto) e idade
da vaca ao parto como covariável. Para cálculo da vida útil foi incluído no modelo como efeito fixo o
grupo genético e o grupo de contemporâneo (ano - estação de nascimento) e a e a inreração do grupo
genético e a causa de descarte.

Resultados e Discussão
Todas as características analisadas foram influenciadas pela cornposiçao genética dos animais

(p<0,05). Os animais 3/4H, 7/8H e PC apresentaram maiores PTL e DLAC em relação aos grupos 1/2H e
3/48, sendo que as 3/4H apresentaram a maior produção. A maior produção leiteira desse grupo genético
pode ser explicada pela maior adaptação ao sistema de produção nesse rebanho experimental. A menor
média de PTL foi para animais 1/2H, assim como a menor DLAC, que pode estar relacionada ao fato da
fazenda realizar a ordenha sem a presença do bezerro. Os animais do grupo genético 1/2H obtiveram
menores IDP, mas as médias não diferiram das estimadas para os grupos 3/4B e 3/4H (p>0,05). O maior
IOP observado para os animais com maior fração de gene europeu pode estar relacionado ao fato desses
animais não ciclarem em condições desfavoráveis de clima e manejo. As médias estimadas para IPP
foram inferiores para os grupos genéticos 1/2H, 3/4H e 7/8H e não diferentes entre si (p>0,05).

Tabela 1 - Médias ajustadas para produção total de leite (PTL), duração da lactação tDLAC), intervalo
de partos (lOP), idade ao primeiro parto (lPP) e vida útil (VU) por grupo genético em relação à raça do
pai.

Composição Raça
genética do Pai PTL (kg)

Variável
DLAC (dias) IDP (dias) IPP (meses)

II2H GIR 2429,98"
3/48 8ME 2510,33"
3/4H HOL 3412,28b

7/8H HOL 3002,89c

PC HOL 2958,83c 283,43b,c 440,68b

231,0 Ia 397,50"
261,59b 40 I ,48"
29575c 41046"
291:46c 43Úlb

3564'
40:00b

36,71 a

36,78'
38,34b

Letras iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste F (p>0,05).

Na Tabela 2 podem ser observadas as médias ajustadas para VU (anos) para os diferentes grupos
genéticos, de acordo com a natureza do descarte. A maior VU foi obtida para os animais 3/4H. Observa-
se que quando ocorreu o descarte voluntário, o grupo genético 3/48, 3/4H e 7/8H apresentaram maior
VU em relação aos demais grupos estudados (p<0,05), o que pode ser explicado pela maior produção de
leite e do número de partos destes animais. A menor VU encontrada para os animais 1/2H quando houve
descarte voluntário pode ser atribuída ao fato destes animais apresentarem DLAC mais curtas e,
consequentemente, menor produção ele leite. Além disso, como a ausência do bezerro na ordenha e o
manejo da propriedade, descartando as F I que não produziam leite sem a presença do bezerro, podem ter
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contribuído para uma menor vida útil média, quando o descarte foi voluntário. É interessante notar que
quando descarte foi involuntário houve uma inversão dos valores médios para a VU. No caso das FI, a
sua VU foi bem maior quando comparada às médias dos demais grupos genéticos, quando o descarte foi
involuntário, o que pode estar ligado à maior adaptação e resistência deste grupo genético. Além disso,
pode-se observar que, à medida que aumentou a fração de genes europeu houve diminuição da VU.
Segundo Lemos et aI. (1996), à medida que se aumenta a proporção de genes da raça européia há maior
incidência de problemas reprodutivos, de mastite e de doenças, fazendo com que a VU destes animais
seja reduzida.

Os resultados encontrados neste trabalho para VU foram diferentes daqueles obtidos por Lemos et
aI. (1996) e Cardoso et aI. (1999), que encontraram valores próximos de seis anos para bovinos leiteiros
mestiços no Brasil. Entretanto, as políticas de descarte adotadas em cada sistema de produção podem
diferir de acordo com as circunstancias de manejo, mercado, e outras, prevalentes em cada situação.

Tabela 2 - Número de observações (N), médias estimadas por quadrados mínimos para a vida útil (anos)
de acordo com as causas de descarte dos animais, para as diferentes composições genéticas.

Composição Vida útil (anos)
Raça do

genética N Descarte N Descartepai
Voluntário Involuntário

Vida útil média
(anos)

II2H HOL 28 271" 17 636"
3/4B BME 11 5'ÕOb 6 7'04b

3/4H HOL 37 4'60b 49 385b

7/8H HOL 35 4'08b 89 Ú8b

PC HOL 18 3:48" S7 2,80b

3,77
3,95
4,17
3,79
2,96

Letras iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste F (p>0,05).

Conclnsões
Os animais com maior fração de genes europeu apresentaram melhor desempenho produtivo,

enquanto que, animais com menor fração de genes europeu apresentaram melhor desempenho
reprodutivo. Animais com melhor balanço entre produção de leite e descarte involuntário são capazes de
apresentar maior vida útil e, consequentemente, serem mais eficientes no sistema de produção.
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