
RAIO-X DA PRODUC;Ao
Ao Longo de suas edic;oes, a Revista Inforleite tem mostrado

propriedades leiteiras de todo 0 pais, com distintos sistemas e volumes
de produc;ao. Nesta materia, mostramos como estao hoje algumas
delas. Qual foi sua principal evoluc;ao? 0 que tem sido desafiador?

Quais suas metas a curto e Longo prazos?

Diferencial forrageiro
Com 0 usa da alfafa , a propriedade
da Familia Oal Mas, em Cotipora-RS,
aumentou a produ<;ao de leite, com
garantia de forragem 0 ana todo

o melhor investimento
Um volumoso de alta qualidade, atem
do maior valor nutricional, reduz os
custos de alimenta<;ao, aumentando a
lucratividade. Como obte-lo?

Chegou para ficar
Mais de llOOO produtores ao
redor do mundo desfrutam dos
beneffcios da ordenha automatica.
Saiba como funciona esse sistema



o meLhor investimento
Se a forragem tem bom valor nutritivo, a vaca con segue ingerir quantidades elevadas desse
alimento, e precisa consumir menos concentrado. Com isso, 0 custo de alimenta<;ao cai, 0 que e
fundamental para aumentar a lucratividade da opera<;ao

Acho que em todos os meus artigos,
aulas e palestras eu falo alguma coi-

sa sobre qualidade da forragem ofereci-
da as vacas, e como isso e fundamental
para se conseguir elevada eficiencia pro-
dutiva. E por mais que eu fale ou escreva
sobre esse tema, ele permanece absolu-
tamente atual. Ha cerca de 6-7 anos eu
publiquei um artigo com 0 mesmo titulo
deste que escrevo agora, e ele me parece
perfeito. A motiva~ao para voltar a esse
tema veio de uma recente visita que fiz a
uma fazenda que produz leite em sistema
organico, e me deparei com as tremendas
restri~6es que tem no que se refere a ali-
menta~ao das vacas. Itens nao organicos
56 podem perfazer ate 15% da materia
seca total con sumida pelas vacas, desde

que nada seja material geneticamente
modificado. Ou seja, as possibilidades saG
extremamente restritas. Nesse cenario, a
qualidade do pasto e mais essencial ain-
da, de forma que nunca e demais relem-
brar desse assunto.
Quanto melhor a forragem oferecida
as vacas, menor a quantidade de con-
centrado necessaria para se atingir um
determinado nivel de produ~ao. Se a for-
ragem tem bom valor nutritivo, a vaca
con segue ingerir quantidades elevadas
desse alimento, e precisa consumir me-
nos concentrado. Com isso, 0 custo de
alimenta~ao cai, 0 que e fundamental
para aumentar a lucratividade da opera-
~ao. Forragens que apresentem teores
muito elevados de fibra (FDN) provocam

limita~ao do consumo pela distensao do
trato gastrintestinal, 0 que impede que as
exigencias nutricionais sejam plenamen-
te satisfeitas Essa limita~ao frsica do con-
sumo e muito mais pronunciada quando
as vacas SaG alimentadas com forragens
de baixo valor nutritivo. Alem disso, em
forragens de qualidade superior a fra~ao
fibrosa e mais digestfvel, 0 que possibilita
as vacas absorverem mais nutrientes por
kg de MS ingerida.

Qualidade a prova
Para ilustrar esse conceito, vamos ava-
liar uma simula~ao que sempre usa para
ilustrar 0 impacto da qualidade da for-
ragem sobre a eficiencia produtiva. Sao
diferentes dietas formuladas com volu-



OSTER FORRAGENS DE ALTA
QUAL/DADE NAo EX/GE
/NVEST/MENTOS VULTOSOS, 0
PONTO CHAVE £0MANEJO DAS
PASTA GENS OU DA CULTURA A
SER ENS/LADA, ERESPECT/VO
PROCESSO DE ENS/LAG EM

mosos de qualidades distintas, a fim de
analisarmos a rentabilidade de cada caso.
Vamos imaginar um rebanho muito bem
manejado em sistema de pastejo rotacio-
nado que apresente media de produ~ao
de 20 kg leite/vaca/dia A planilha 1mos-
tra a formula~ao de dois concentrados
formulados para complementar as carac-
terfsticas de cada forragem, a fim de se
atingir 0 nfvel de produ~ao estabelecido.
Considerou-se um pre~o de R$ 0,89 por
litro de Leite (dados do CEPEA - ESALQI
USP, como media brasileira em janeiro
de 2013) Os pre~os considerados para
os alimentos concentrados foram: milho
mofdo = 550,00; caro~o de algodao =
700,00; farelo de algodao = 800,00;
farelo de soja = 950,00; polpa dtrica =
410,00; ureia = 1.100,00; nucleo mine-
ral = 1.600,00; bicarbonato de s6dio =
1.200,00 - valores em R$ por tonelada.
Notem que, com 0 pasto de melhor qua-
lidade, economiza-se 0,9 kg de concen-
trado por vaca/dia. Isso e possfvel nesse
caso porque 0 pasta pode ser consumi-
do em maior quantidade, principalmente
em fun~ao de seu menor teor de FDN,
o que provoca menor efeito de enchi-
mento nos animais. Em termos praticos,
isso significa que "cabe mais forragem"
no rumen das vacas. Alem disso, esse
concentrado que se usa com 0 pasto de
melhor qualidade e mais barato, pois
tem menor inclusao de fontes proteicas
(que sap mais caras) do que 0 concen-
trado formulado para 0 pasta de valor
nutritivo mais baixo. Com isso e possf-
vel obter uma economia de mais de R$
19.000,00 ao ana para esse rebanho,
com 0 pasta de melhor qualidade.
o pasta de pior qualidade tem menor

TABELA 1. RECEITA MENOS 0 CUSTO DE ALIMENTAC;A0 (RMCA) PARA
RESANHO COM 100 VACAS EM LACTAC;AO, CONSIDERANDO PASTA-
GENS DE QUALIDADES DIFERENTES

_.~.itho.m.?r~?, ..kg.r",<?.. . 2,6 3,1
..F~~e.l~d~.~t.l?()~.a(),.~g.~() _ 1,4.. . J~
·.Fa.rel.o d.e.s.oj~!.k.g."0(1() _ o,~.. _..
Polpa cftrica, kg MO 2,0 1,6

" ..~, .. - .. - - - . - - - . - - - .. - - - - - . - - - .- - - - - - ... ~.. - - . - - " .. - - - - ~ - .. ... - -
NucLeo MineraL, kg MO 0,4 0,4

----------------------------------------_ _---_ .. _- .. _ _-_. __ _-_ _ _--------_._-

Kg MO de concentrado 6,4 7,3·'C~~'t~'p~~'~~~~id'i~-:R$2'...._ '6;;0" ·6·,67······.
·c~~t~·p~~·kg-d·~·l~·ii:~:RS oj; ···0,33·······
:'K~:~~ii:~!k~:~~:~~~:~~~i:~~~?: 3;;-····:.::.:::::::::::::.:::j;!:::
·.R.~.~!\!.~$ _:::::: .::::'::: ji:,j;:' 11,1~ .
Economiapor ano,R$ 19.260,00

1Pasto bom = 60% NOT, 54% FDN, 14% PB; Pasto ruim = 55% NOT, 65% FDN, 10% PB;

2 as pre~os dos concentrados foram levantados no mercado do estado de Sao Paulo
na semana de 18 a 22/03/2013; 0 custo da pastagem foi fixado em R$ 45,00/tonelada

As caracteristicas estruturais do pasta tem efeito dire to sobre 0 consumo de materia seca,
uma vez que afetam a facilidade de coLheita da forragem pelo animaL



NUTRI(:AO

teor de proteina (PB), 0 que nos obriga
a formular um concentrado com maior
teor desse nutriente. Alem disso, como
a proteina da forragem e de alta de-
gradabilidade, tambem precisamos uti-
lizar 0 farelo de soja no concentrado
das vacas que consumiram 0 pasto de
pior qualidade, para suprir as eXigen-
cias dos microrganismos ruminais por
PDR (protefna degradavel no rumen).
Isso e imprescindivel para que a sfnte-
se de proteina microbiana (PMic) seja
maximizada, e isso e muito importante
pois essa e a principal Fonte de aminoa-
cidos para as vacas. Com a forragem de
melhor qualidade e possivel formular
o concentrado somente com 0 farelo
de algodao, que e uma Fonte de prote-
ina menos degradavel, e normalmente
mais barata que a soja. E notem que
nos pre~os considerados para essa si-
mula~ao, a diferen~a entre a soja e 0

algodao nao e tao elevada. Em outras
epocas essa diferen~a e maior, 0 que
pode acentuar ainda mais a vantagem
de trabalhar com uma forragem de

UM DOS MELHORES
INVESTIMENTOS QUE SE

PODE FAZER NUMA
FAZENDA ENA PRODUC;Ao

DE VOLUMOSOS DE
ALTA QUAL/DADE

Disponibilidade
forrageira
Mas quando se traba-
lha com rebanhos man-
tidos em pastagens, s6 a
qualidade da forragem nao
e suficiente para garantir bom
desempenho. Para que as vacas pos-
sam expressar todo 0 seu potencial, e
preciso que a oferta de forragem (OF)
seja generosa. 0 aumento na OF pro-
picia aumento no consumo de materia
seca (CMS) da forragem e evidencia
uma caracteristica de consumo muito
importante, que e a capacidade do ani-
mal em selecionar materiais de melhor
qualidade em rela~ao a media da pasta-
gem. Via de regra, as vacas apresentam
uma clara preferencia por folhas verdes
em detrimento de talos e/ou material
ja senescente. E pasta com alta propor-
~ao de folhas verdes s6 se consegue
com um manejo excelente.
Nesse contexto e importante enfatizar

que as caracterlsticas
estruturais do pas-
to tem efeito direto
sobre 0 CMS, uma

vez que afetam a fa-
cilidade de colheita da

forragem pelo animal. A
altura, densidade de folhas,

rela~ao folha/caule, propor~ao
de material morto, etc., interferem
com 0 con sumo, pois alteram 0 tama-
nho dos bocados, a taxa de bocados e
o tempo de pastejo.
Pelo resultado da simula~ao apresenta-
da, fica claro que a qualidade da forra-
gem tem papel fundamental na lucra-
tividade. 0 mesmo conceito vale para
forragens conservadas, como silagens
ou pre-secados. Obter forragens de
alta qualidade nao exige investimentos
vultosos, 0 ponto chave e 0 manejo das
pastagens ou da cultura a ser ensilada,
e respectivo processo de ensilagem.
Um dos melhores investimentos que se
pode fazer numa fazenda e na produ~ao
de volumosos de alta qualidade .•


