


o que e
preciso saber?
Ascaracteristicas basicas que diferem os sistemas de confinamento dos baseados
em pastagens sao, alem da necessidade de instala~6es para manter os animais, 0

tipo de vacae 0 tipo de volumoso utilizado. Vacas para confinamento sao animais
. mais exigentes, que demandam cuidados diferentes.lsso parece 6bvio, mas a
falta de entendimento dessa questao e fonte de inumeros problemas.



Com frequencia me fazem uma
pergunta: "Qual a melhar
a/lernaliva para praduzir
leite, pasta au canflnamen-
ta?" Isso sempre me incomo-

da, pois nao existe uma resposta. Ambos
os sistemas podem ser excelentes, nao e
possivel fazer essa comparayao de uma
maneira generalista. Cada propriedade
deve procurar 0 sistema mais adequado as
suas caracteristicas e buscar a maior efici-
encia possivel, seja qual for a opyao. De
maneira geral, sistemas de confinamento
sao mais adequados para se trabalhar com
rebanhos maiores, cujo manejo em pas-
tagens e muito complicado. Com maior
numero de animais, e maior volume de
produyao, dilui-se 0 risco associ ado ao
capital investido, que e bastante elevado
em sistemas de confinamento.

Pela sua aptidao natural para produyao
de forrageiras de alta produtividade, e tam-
bem de boa qualidade nutricional, 0 Brasil
tem um enorme potencial para produyao de
leite baseada em pastagens. Isso faz com que
haja um conceito bastante difundido de que
sistemas de confinamento sao menos com-
petitivos. Some-se a isso a falencia de varias
e varias fazendas que montaram sistemas
suntuosos de confinamento em Free-Stalls,
baseados em modelos importados dos EUA,
e instalados aqui sem qualquer adequayao.
Esses fatos fazem com que ainda hoje mui-
tos tecnicos e produtores "toryam 0 nariz"
quando se fala em confinamento.

As caracteristicas basicas que diferem
os sistemas de confinamento dos baseados
em pastagens sao, alem da necessidade de
instalayoes para manter os animais, otipode
vaca e 0 tipo de volumoso utilizado. Vacas
para confinamento sao animais maiores,
que produzem muito mais leite doque vacas
mantidas em pastagens, e que comem muito
mais. Sao animais mais exigentes, que
demandam cuidados diferentes. Isso pare-
ce 6bvio, mas a falta de entendimento dessa
questao e fonte de inumeros problemas.

A IMPORTANCIA
DO VOLUMOSO
omanejo da al imentayao das vacas con-

finadas e 0 item que pesa mais na planilha
de custos da fazenda. A principal questao
aqui e 0 custo dos alimentos volumosos.
Em confinamento, as vacas recebem dieta
completa no cocho, 0 que significa trabalhar
quase que exclusivamente com volumosos
conservados 0 ana todo. Os mais uti Iizadas
sao as silagens, principalmente de milho.
Inegavelmente 0 custo do kg de MS de sila-
gem de milho e maior que 0 de uma boa pas-
tagem, e considerando que dietas de vacas

confinadas contem pelo menos 35-40% de
volumoso, e maior teor de concentrado do
que dietas de vacas mantidas em pastagens,
e facil imaginar que 0 custo da alimentayao
do confinamento e mais elevado.

o principal atributo de qualidade dos
volumosos e 0 seu teor de fibra, represen-
tado pela frayao FDN (fibra em detergente
neutro). 0 teor de FDN de um alimento ou
da dieta e a caracteristica que mais afeta
o consumo dos animais. Quanto maior 0

teor de FDN da rayao, menos dessa rayao
as vacas sao capazes de comer. E 0 tipo
de alimento que tem maior concentrayao
de fibra e justamente 0 volumoso. Dessa
forma, podemos dizer que 0 teor de FDN
dos volumosos vai definir a quantidade de
rayao que as vacas serao capazes de ingerir.
Volumosos que apresentam mais de 65%
de FDN sao considerados de qualidade
inferior, ao passo que aqueles que possuem
menos de 50% dessa frayao sao de exce-
lente qualidade. Independente do tipo de
volumoso utilizado, 0 teor de FDN twi
impacto significativo sobre a quantidade
de alimento ingerido, e no final das contas
e isso que define a produyao de leite pel as
vacas. Em condiyoes normais, quanta mais
uma vaca ingere de alimentos, mais leite
ela produz, e pesquisas condu-
zidas em diversos

Para ter eficiencia

no confinamento e
imprescindfveloferecer

asvacas volumosos

Com isso e faciI perceber que a quali-
dade do volumoso tem um impacto muito
grande na eficiencia dos sistemas de con-
finamento, e esse parece ser um dos garga-
los nas fazendas brasileiras. Infelizmente e
comum nos depararmos com sitl.layoes em
que rebanhos de altissimo potencial geneti-
co, mantidos em galpoes de Free-Stall, sao
alimentados com silagens de pessima quali-
dade. Para ter eficiencia no confinamento e
imprescindivel ofereceras vacas volu-
mosos de alta qualidade.

Com rela~iioao manejo da alimenta~o, sistemas de confinamento demandam que a dieta
das vacas seja fornecida na forma de ra~iiocompleta, com todos os ingredientes misturados,
fornecidos no cocho



paises mostram claramente que quanta
maior 0 teor de FDN da rayao, menor a pro-
dUyao media dos rebanhos.

Quando 0 volumoso principal e a sila-
gem de milho, que em geral apresenta tama-
nho medio de particulas reduzido, recomen-
da-se fornecer alguma fonte de fibra longa
para as vacas, a fim de estimular a masti-
gayao, visando manter a sanidade ruminal.
Uma das opyoes e trabalhar com feno, mas
varias fazendas tern optado pelo forneci-
mento de forragem verde picada, no cocho,
o que e uma opyao muito interessante. Na
maioria dos casos e urn capim Tifton, ou
semelhante. Essa forragem, se bem mane-
jada, cumpre muito bem 0 papel de fonte de
fibra longa alem de contribuir com 0 pool
protei co da rayao, uma vez que podem apre-
sentarteores de PB acima dos 18-20%.

Com relayao ao manejo da alimentayao,
sistemas de confinamento demandam que a
dieta das vacas seja fornecida na forma de
rayao completa, com todos os ingredientes
misturados, fornecidos no cocho. Parece
simples, mas ha varios complicadores na
.operayao de alimentayao das vacas confina-
das. Urn item simples, mas que cornu men-
te e falho em muitas fazendas, e a mistura
dos ingredientes. Via de regra, as fazendas
que criam as vacas em sistema de confina-
mento utilizam vagoes misturadores para
essa tarefa. Os alimentos sao colocados nos
vagoes, que promovem a misturae a descar-
ga da rayao nos cochos. Para que seja feita
uma mistura bem homogenea, 0 que

e fundamental para garantir que as vacas
consumam uma dieta equivalente a que foi
fonnulada pelo nutricionista, e preciso que
o vagao fique "batendo" a rayao por tempo
suficiente, e isso muitas vezes e negligencia-
do. Pelo menos 10 minutos de mistura sao
necessarios antes da descarga para minimi-
zar a chance de haver seleyao dos alimentos
pelas vacas. Se as vacas selecionam alguns
alimentos em detrimento de outros, a dieta
consumida por elas nao estara corretamen-
te balanceada. Alem disso, se a seleyao for
pelos alimentos concentrados, 0 que e muito
mais com urn, as vacas ficarao sujeitas a
ocorrencia de disturbios digestivos, como
a acidose ruminal, que podem comprome-
ter significativamente 0 seu desempenho.
Quanto mais seca for a rayao completa,
maior a chance de seleyao no cocho, de
forma que a mistura no vagao e fundamental
para evitar problemas. Infelizmente proble-
mas de mistura sao relativamente comuns, e
representam uma importante fonte de inefi-
ciencia nas fazendas leiteiras.

CONFORTO NO
CONFINAMENTO
Outro fator que afeta muito a eficiencia

dos sistemas de confinamento e 0 conforto
das vacas dentro dos galpoes. lsso e muito
evidente em Free-Stalls, tipo de instalayao
que demanda bastante atenyao para 0mane-
jo das camas e rotinas de limpeza. Falhas
na manutenyao

das camas do Free-Stall podem prejudicar
muito 0 conforto das vacas, 0 que por sua
vez vai prejudicar bastante 0 desempenho e
eficiencia produtiva das mesmas. As camas
devem ser diariamente limpas e arejadas
para garantir 0 conforto das vacas. Alem
disso, devem ser periodicamente renovadas
ou repostas. Na maioria dos galpoes Free-
Stall do Brasil as camas sao de areia, mate-
rial que se espalha com muita facilidade, de
forma que e imprescindivel que as fazendas
adotem uma rotina de reposiyao do material
das camas, seja qual for, para que as vacas
nao sejam obrigadas a deitar sobre concreto
ou coisa ainda piOL

Volumosos que

apresentam mais

de 65% de FDN sac

considerados de qualidade

inferior, ao passo que

aqueles que possuem

menos de 50% dessa

fra<;aosac de excelente

qualidade.



Infelizmente no Brasil encontramos
diversas fazendas que negligenciam com-
pletamente essa questao. Vacas deitadas
sobre pneus ou pedayos de madeira nao
e cena rara em algumas fazendas por af.
Isso e um aspecto de dificil compreensao,
pois 0 custo de manutenyao de camas num
Free-Stall e ridiculamente pequeno se
comparado ao investimento feito no gal-
pao. Vacas de confinamento via de regra
sac animais de grande porte, com 600-
700 kg ou mais, e e facil compreender 0
"estrago" que uma cama desconfortavel
pode fazer com a sua eficiencia prod uti va.
Cad a real investido no conforto das vacas
retorna, com sobra, na forma de leite.
Realmente e inadmissivel chegar numa
fazenda e encontrar vacas deitadas nos
corredores do Free-Stall porque as camas
nao apresentam condiyoes adequadas.

Alem da questao das camas, outro
ponto que merece muita atenyao e 0 Os aspectos aqui abordados tentaram
dimensionamento das baias. Tambem mostrar que muitos itens relativamente
e comum encontrarmos Free-Stalls nos simples de manejo podem afetar bastante
quais as vacas urinam e defecam dentro a eficiencia dos sistemas de produyao de
das baias, 0 que aumenta tremendamen- leite em confinamento. Estes podem ser
te 0 risco de ocorrencia de mastites. E eficientes e lucrativos, desde que mane-
invariavelmente a causa e uma falha no jados com muita dedicayao. Como lidam

___________ l!!!:

dimensionamento e/ou manutenyao das
baias. Os padroes de dimensionamento
de baias em Free-Stall sac amplamen-
te conhecidos, de forma que fica dificil
compreender 0 descaso com urn aspec-
to tao importante do manejo das vacas.
Quando chegamos numa fazenda e
encontramos vacas deitadas nos corre-
dores do Free-Stall, isso e sinal de que 0

local nao esta adequado para as vacas, e
isso significa prejuizo para 0 produtor.

Cada real investido

no conforto das vacas

retorna, com sobra,

na forma de leite.

com animais de alto potencial produtivo,
que temexigencias biol6gicas elevadas,
quaisquer falhas na conduyao desses sis-
temas compromete bastante 0 neg6cio.
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