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APRESENTAÇÃO

As cadeias produtivas têm ganhado destaque na economia nacional havendo 
necessidade de se promover melhoria do desempenho dos diversos setores envolvidos, 
especialmente aqueles que envolvem a produção animal.

Dentre as cadeias produtivas de maior destaque temos as criações de ruminantes 
(bovinos, ovinos e caprinos), a piscicultura (que tem aumentando consideravelmente), 
a avicultura, a suinocultura e a criação de animais não convencionais (como codornas 
e coelhos).

Para que produtores possam continuar com este crescimento, há necessidade 
de aperfeiçoamento nas áreas da ciência, tecnologia e inovação. 

Pensando nisto a Editora Atena traz esta compilação de artigos sobre produção 
animal, como forma de aprofundar o entendimento sobre as cadeias da produção 
animal, separados de forma a facilitar a busca e a leitura, destacando as principais 
produções, produções não convencionais e a agricultura familiar.

Boa leitura!

Valeska Regina Reque Ruiz
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CAPÍTULO 13

AVALIAÇÃO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM NA 
PROLIFICIDADE DE CABRAS LEITEIRAS

Túlio Vilar Vilas Boas Oliveira 
Universidade Federal de Viçosa, Departamento de 

Zootecnia, Viçosa, Minas Gerais, Brasil

Erica Beatriz Schultz
Universidade Federal de Viçosa, Departamento de 

Zootecnia, Viçosa, Minas Gerais, Brasil

Ingrid Soares Garcia
Universidade Federal de Viçosa, Departamento de 

Zootecnia, Viçosa, Minas Gerais, Brasil

Pedro Vital Brasil Ramos
Universidade Federal de Viçosa, Departamento de 

Zootecnia, Viçosa, Minas Gerais, Brasil
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Universidade Federal de Viçosa, Departamento de 

Zootecnia, Viçosa, Minas Gerais, Brasil
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Universidade Federal de Viçosa, Departamento de 

Zootecnia, Viçosa, Minas Gerais, Brasil

RESUMO: A prolificidade contribui para o ganho 
genético, uma vez que animais prolíficos levam 
ao maior número de cabritos nascidos por ano, 
facilitando na reposição do plantel, reduzindo 
o intervalo de geração, aumento a pressão 
de seleção e a taxa de desfrute. O objetivo 
foi avaliar a influência de efeitos fisiológicos, 
ambientais e genéticos sobre a prolificidade. Foi 

utilizado registros de 171 cabras leiteiras, sendo 
37 da raça Saanen, 82 Alpina e 52 mestiças, 
paridas nos anos de 2016 e 2017. Os animais 
pertenciam ao rebanho da Universidade Federal 
de Viçosa, na zona da mata mineira, região 
sudeste do Brasil. Foi avaliado a influência de 
idade da cabra ao parto (IAP), grupo racial (GR), 
ano (AC) e estação da cobertura (EC), ordem 
de parto (OP), idade ao primeiro parto (IPP) 
e produção de leite na lactação anterior (PA) 
sobre a prolificidade. As análises estatísticas 
foram realizadas por meio de modelos lineares 
generalizados, empregando-se a função de 
distribuição binomial considerando o sucesso 
como a ocorrência de partos múltiplos a 5% de 
significância. Os resultados foram convertidos 
e interpretados pela razão de chance. A IAP foi 
significativa, sendo que, as chances de partos 
múltiplos aumentam com o avanço da idade da 
fêmea. Em média, a cada um mês de idade da 
fêmea, aumenta-se 1,2% a chance de se ter 
parto múltiplo. A prolificidade média do rebanho 
foi de 1,58 cabritos por parto. A prolificidade 
em caprinos é altamente afetada pela idade 
reprodutiva e maturidade fisiológica da fêmea.
PALAVRAS-CHAVE: efeitos fisiológicos, idade 
ao parto, idade reprodutiva, modelo linear 
generalizado

ABSTRACT: The prolificity contributes to genetic 
gain, as prolific animals lead to a larger number 
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of goats born per year, making it easier to replenish the stock, reducing the generation 
interval, increasing selection pressure and off-take rate. The objective was to evaluate 
the influence of physiological, environmental and genetic effects on prolificity. Records 
of 171 dairy goats were used, in which 37 were Saanen, 82 Alpine and 52 crossbreds, 
born in the years at 2016 and 2017. The animals belong to the herd of the Federal 
University of Viçosa, in   the southeastern region of Brazil. The influence of goat’s age at 
calving (IAP), racial group (GR), year (AC) and mating season (EC), calving order (PO), 
age at first calving (IPP) and milk production at the last lactation (PA) was evaluated for 
prolificity. Statistical analyzes were performed using generalized linear models, using 
the binomial distribution function, considering success as the occurrence of multiple 
birth at 5% of significance. The results were converted and interpreted by the odds 
ratio. The IAP was significant, and the chances of multiple births increases with the 
advancing of female age. On average, at each month of age of a female, the chance 
of having multiple births is increased by 1.2%. The average prolificity of the herd was 
1.58 kids per calving. Prolificity in goats is highly affected by the reproductive age and 
physiological maturity of the female.
KEYWORDS: age at calving, generalized linear models, physiological effects, 
reproductive age

1 |  INTRODUÇÃO

A eficiência de um sistema de produção animal é determinada pelos eventos 
produtivos e reprodutivos inerentes às fêmeas, bem como ao desenvolvimento 
ponderal de suas proles (SARMENTO et al., 2010). Apesar da grande busca pelo 
aumento da produtividade em caprinos, pouco se sabe sobre a associação entre os 
efeitos fisiológicos, ambientais e genéticos sobre características reprodutivas nesta 
espécie. Entre as características reprodutivas, o número de caprinos nascidos por 
parto é um dos mais importantes para determinar a eficiência do sistema de produção, 
uma vez que está diretamente relacionado à viabilidade econômica do rebanho.

A prolificidade contribui para o ganho genético, pois animais prolíficos levam a 
um maior número de cabritos nascidos por ano, facilitando a reposição do plantel, 
assim, reduzindo o intervalo de geração, aumentando a pressão de seleção e a taxa de 
desfrute. Além disso, essa característica é facilmente mensurada e, segundo SANTOS 
et al. (2013), tem alta herdabilidade quando comparado a outras características 
reprodutivas, sugerindo uma resposta rápida à seleção.

Dessa forma, objetivou-se avaliar a influência de efeitos fisiológicos, ambientais 
e genéticos sobre a prolificidade em cabras leiteiras, empregando-se a teoria de 
modelos lineares generalizados.



Produção Animal 2 Capítulo 13 102

2 |  MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados registros de 171 cabras leiteiras, dos quais 37 eram da raça 
Saanen, 82 da raça Alpina e 52 Mestiças, paridas nos anos de 2016 e 2017. Os animais 
pertenciam ao rebanho da Universidade Federal de Viçosa, localizada no município 
de Viçosa, situada na zona da mata mineira, região sudeste do Brasil. Os animais 
eram mantidos em um sistema de produção intensivo, onde recebiam alimentação 
balanceada durante o ano todo.

A EC ocorreu de fevereiro a agosto, sendo dividida em dois grupos: cobertas de 
fevereiro a abril e de maio a agosto. A OP variou de 1 a 8 com média de 2,32, a IAP 
de 10,3 a 109,03 meses e média de 45,52 meses, a IPP média foi de 24,78 meses. A 
PA foi obtida dos animais que apresentaram pelo menos uma lactação anterior e foi 
ajustada para 305 dias com média de 526,8 litros.

Os dados de prolificidade estudados – parto único ou múltiplo (dois ou mais 
cabritos) – são de uma distribuição discreta e, neste caso, duas classes, com uma 
probabilidade de ocorrência de cada classe, única ou múltipla. Dessa forma, a análise 
desse tipo de informação objetiva modelará a probabilidade de ocorrência de cada 
classe em função de variáveis   explicativas (efeitos fisiológicos, ambientais e genéticos).

Foi avaliado a influência de idade da cabra ao parto (IAP), grupo racial (GR), ano 
(AC) e estação da cobertura (EC), ordem de parto (OP), idade ao primeiro parto (IPP) 
e produção de leite na lactação anterior (PA) sobre a prolificidade.

As análises estatísticas foram realizadas por meio de modelos lineares 
generalizados, empregando-se a função de distribuição binomial considerando o 
sucesso como a ocorrência de partos múltiplos a 5% de significância. Os resultados 
foram convertidos e interpretados pela razão de chance.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve efeito significativo para GR, AC, EC, OP, IPP e PA. Somente a IAP foi 
significativa, sendo que, as chances de partos múltiplos aumentam com o avanço da 
idade da fêmea, como ilustrado na Figura 1. Em média, a cada um mês de idade da 
fêmea, aumenta-se 1,2% a chance de se ter parto múltiplo. A prolificidade média do 
rebanho foi de 1,58 cabritos nascidos por parto (Tabela 1).

O fato de os animais serem mantidos confinados e receberem alimentação 
balanceada no cocho durante todo o ano pode ter influenciado os efeitos da AC e da 
EC. A alta média de IPP pode ter favorecido a não significância devido à idade elevada 
das cabritas quando expostas à reprodução.
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Figura 1: Prolificidade (CN) e probabilidade de ocorrência de parto simples (S) ou múltiplo (M) 
em função da idade ao parto (IAP).

Parto Total de cabritos 
nascidos

Média de 
cabritos 

nascidos/parto

Prolificidade 
(%)Simples Múltiplo

Número de 
animais 79 92 270 1,58 157,89

% de animais 46,20 53,80

Tabela 1: Cabras leiteiras e sua prolificidade.

4 |  CONCLUSÃO

A prolificidade média do rebanho foi de 1,58 cabritos por parto. A prolificidade em 
caprinos leiteiros é altamente afetada pela idade reprodutiva e maturidade fisiológica 
da fêmea.
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