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ƻǾƛƴƻǇŀǊϪƎƳŀƛƭΦŎƻƳ

E xatamente um ano, neste mesmo espao, iniciei um texto com as se-guintes palavras: 

 

"Podemos definir uma associa«o de criadores como uma iniciativa formal que 

re¼ne um grupo de pessoas com o principal objetivo de superar dificuldades e 

gerar benef²cios comuns. Parec²amos no in²cio do processo um grupo de pessoas 

que basicamente falava cada qual uma l²ngua diferente. Pois bem, esse grupo foi 

amadurecendo, unindo-se em torno de objetivos comuns, organizando a casa, en-

frentando juntos obst§culos e ganhando confiana m¼tua sem as desconfianas 

t«o comuns em situa»es cong°neres. No nosso grupo a express«o "a ovelha faz 

amigos" fez mais, fez companheiros e companheiras de luta, fez compromisso 

com o futuro, e finalmente fez cada um dono da associa«o". 

 

 Pois bem, hoje em dia, um ano ap·s, o objetivo da associa«o continua o 

mesmo como defini«o, mas a express«o a ovelha faz amigos, embora verdadei-

ra, tranformou-se, evoluiu, hoje em dia todos n·s dizemos que a ovelha fez 

a "fam²lia Ovina" e n«o combinamos isso, veio naturalmente, provavelmente nas-

ceu no espao criado pelo sentimento de confiana entre n·s, brincamos juntos, 

brindamos juntos, convivemos como criadores e respeitamos todas as raas, di-

vidimos despesas m¼tuas nos acampamentos das exposi»es, adoramos quanto 

vemos algu®m dessa fam²lia de bem com a vida, ap·s os resultados do julgamen-

to, mesmo que tenhamos perdido para ele, sentimos a falta daqueles que em uma 

ou outra n«o participaram. Penso que esse sentimento em nosso dicion§rio parti-

cular, da fam²lia, ® fraternidade , do latim frater, que significa "irm«o", posso 

traduzir tamb®m como irmandade, laos de afeto e talvez por isso evolu²mos para 

o conceito de fam²lia Ovina. Penso tamb®m, que a primavera nos tira do casulo 

do inverno, ® hora de sair, de plantar, de conviver, de celebrar o bom tempo. 

Aproveitem a produ«o deste almanaque, foi feito para todos n·s da fam²lia ovina, 

principalmente para n·s da fam²lia ovina da Ovinopar. 
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B oas pr§ticas de manejo buscam o aumento do n¼mero de cordeiros nascidos por ovelha, aumentar a ocor-

r°ncia de parto gemelar; antecipar idade do 1Ü parto e reduzir o inter-

valo entre partos. Mas para que isso ocorra devemos preparar o re-

banho muito antes do per²odo de esta«o de monta. 

 £ imprescind²vel, compreender o papel e a import©ncia que a alimenta«o -

nutri«o, a sa¼de e o ambiente exercem sobre os animais e em consequ°ncia no 

desempenho produtivo deles, independente de idade; de sexo; da condi«o repro-

dutiva; do regime de manejo e da fase da explora«o.  

 Por outro lado, as biot®cnicas da reprodu«o, quando devidamente usadas, 

s«o fortes aliadas e respondem por significativas melhorias na produtividade e 

rentabilidade dos rebanhos. Ressalte-se que os custos de produ«o e a qualidade 

dos produtos e de seus derivados s«o respons§veis por significativa parcela da 

maior ou menor competitividade da atividade. 

  Ainda, ao se programar a implementa«o de biot®cnicas da reprodu«o co-

mo pr§ticas de manejo reprodutivo surgem a necessidade de se investir na organi-

za«o e gest«o da unidade produtiva; na qualifica«o de m«o-de- obra e na maxi-

miza«o da efici°ncia reprodutiva da f°mea e do macho visando-se o incremento 

do retorno econ¹mico do empreendimento.  

 Toda t®cnica de Manejo Reprodutivo deve ser posta em pr§tica com base em 

crit®rios t®cnicos, praticidade de uso e vis«o empresarial.  Dentre as pr§ticas, 

destacam-se a esta«o de monta, a insemina«o artificial, a sincroniza«o/ in-

du«o do estro, a superovula«o, a produ«o in vivo e in vitro e a transfer°ncia de 

embri»es, o diagn·stico precoce de prenhez e a indu«o do parto. (SIMPLĉCIO, A. 

A.; FREITAS, V. J. F.; FONSECA, J. F.  2007). 
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COMO AUMENTAR O NĐMERO DE CORDEIROS NASCIDOS 

 

 Existem tr°s m®todos para se elevar o n¼mero de cordeiros produzidos na 

vida de uma f°mea ovina: 

 

¶ O primeiro deles seria buscar uma maior incid°ncia de parto gemelar. Este 

m®todo depende principalmente de utiliza«o e sele«o de raas e animais 

que apresentem uma maior prolificidade e dar condi»es nutricionais para que 

cordeiros oriundos de partos gemelares tenham um bom desenvolvimento at® 

o desmame. 

 

 

¶ O segundo m®todo seria antecipar a idade ao primeiro par-

to. Neste caso, pode-se dizer que a idade que as f°meas 

ovinas apresentam ao atingir a puberdade bem como a ca-

pacidade que elas t°m de reproduzir s«o importantes 

fatores a serem considerados na produtividade de uma 

ovelha ao longo de sua vida. Quando esta puberdade ® 

atingida precocemente e a f°mea ® fecundada com menor idade, um cordeiro 

a mais pode ser produzido na vida deste animal e este fato ® considerado co-

mo uma contribui«o para aumentar a performance individual da ovelha e, 

conseq¿entemente, a produ«o dos cordeiros no rebanho. 

 

 

¶ O terceiro m®todo para elevar o n¼mero de cordeiros produzidos na vida de 

uma ovelha est§ relacionado com o intervalo entre partos. Quanto menor for 

este intervalo mais cordeiros poder«o ser desmamados por ovelha. Entre-

tanto, esta redu«o do intervalo entre partos esbarra no pro-

blema da estacionalidade reprodutiva. A grande maioria das ra-

as ovinas ® poli®strica estacional apresentando cios quando 

diminui a luminosidade e a temperatura, portanto, existem deter-

minados per²odos do ano em que a fertilidade ® menor. 

 

 

 O incremento da efici°ncia reprodutiva dos animais explorados pelo homem 

constitui-se em uma das principais alternativas para aumentar a sua produtividade.  
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Fatores que Afetam a Puberdade 

 

 A puberdade no macho e na f°mea ® influenciada por diversos 

fatores externos, tais como alimenta«o, clima e intera«o social; e in-

ternos, tais como horm¹nios atuantes, raa (gen®tica) e desenvolvimento ponderal. 

Cada fator apresenta uma particularidade e influ°ncia importante para o desen-

cadeamento da puberdade e desenvolvimento das atividades reprodutivas 

(Oliveira, 2004).  

 A atividade reprodutiva ® comandada por processos fisiol·gicos, atrav®s das 

intera»es internas e externas.  

 O aparecimento da puberdade determina o in²cio da atividade sexual tanto no 

macho quanto na f°mea. As f°meas atingem a puberdade quando ocorre o 

aparecimento do primeiro cio, por®m na maioria das vezes este se mostra inf®rtil, 

por diversos motivos, que envolvem a n«o ovula«o.  

 

 A figura a seguir apresenta os principais fatores que interferem, positiva ou 

negativamente, no in²cio da puberdade e por sua vez, o aparecimento de cio com 

consequente ovula«o, de forma precoce ou tardia. 
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a) Gen®tica 

 O desenvolvimento sexual ® afetado pela gen®tica, por fatores ambientais e 

pela intera«o entre eles. A literatura cient²fica oferece um grande n¼mero de 

refer°ncias para as diferenas entre as raas no que diz respeito ¨ idade e ao pe-

so corporal do primeiro cio. 

 Tamb®m existe a variabilidade gen®tica que ® observada entre os 

indiv²duos de uma mesma raa. Borregas resultantes de cruzamentos 

apresentam uma melhor performance reprodutiva do que borregas de 

raas puras, sendo que a heterose deve contribuir para antecipar e 

melhorar o desenvolvimento sexual. As caracter²sticas reprodutivas apresentam 

uma heterose mais elevada do que as caracter²sticas produtivas, podendo ser 

ent«o melhoradas atrav®s dos cruzamentos entre diferentes raas. A sele«o ge-

n®tica dentro de uma raa produz bons resultados reprodutivos se for associada 

com uma boa alimenta«o. 

 

b) Idade e peso corporal 

 O peso vivo m®dio na puberdade, expresso como uma percentagem do peso 

adulto, n«o ® constante. Em muitos casos, o primeiro cio das borregas ® atingido 

quando elas apresentam em torno de 50 a 70% do peso corporal adulto ou em tor-

no de 30 a 50 Kg. 

 Existe uma larga varia«o entre as diferentes regi»es do mundo, influenciada 

pelas diferentes raas e dentro de uma mesma raa, afetando o peso e a idade em 

que as borregas atingem a puberdade, sendo dif²cil a compara«o devido ¨s 

grandes diferenas ambientais. 

 Assim como o peso, a idade que uma f°mea ovina apresenta ao atingir a pu-

berdade tamb®m ® extremamente vari§vel. A idade ao primeiro cio varia de 5 a 18 

meses. 

 O maior ganho de peso durante a fase de aleitamento normalmente favore-

cer§ a entrada precoce na puberdade e as borregas que exibem os primeiros cios 

normalmente s«o mais pesadas do que aquelas que n«o entram em cio no 

primeiro ano de vida. A borrega para entrar em 

reprodu«o deve apresentar 2/3 ou cerca de 60-

65% do peso adulto. 
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c) Nutri«o 

 Em condi»es de subnutri«o os animais imaturos apresentam um crescimen-

to retardado, que prejudica seriamente o desenvolvimento sexual e a entrada pre-

coce na puberdade. Por outro lado, animais bem nutridos adiantam a idade ¨ pu-

berdade. 

 Borregas que apresentam uma r§pida taxa de crescimento v«o exibir o 

primeiro cio e provavelmente a primeira gesta«o com uma idade menor e um pe-

so corporal maior do que borregas com baixas taxas de crescimento. Borregas que 

nasceram de parto gemelar tendem a apresentar o primeiro cio com uma idade 

mais avanada e um peso corporal menor. Borregas criadas em sistemas exten-

sivos apresentam baixa efici°ncia reprodutiva, o que est§ associado ao ambiente 

proporcionado, j§ que muitas vezes a pastagem nativa constitui-se na ¼nica fonte 

de alimenta«o. 

 A utiliza«o do flushing antes da reprodu«o, para as borregas n«o tem um 

efeito claro na taxa de ovula«o. J§ a alimenta«o com altos n²veis de energia 

pode estar associada a uma elevada incid°ncia de borregas inf®rteis. Na verdade, 

® o padr«o de crescimento inicial das borregas que pode afetar o potencial repro-

dutivo. Uma nutri«o equilibrada melhora o desenvolvimento embrion§rio e reduz 

as mortes de embri»es. Borregas s«o menos eficazes para proteger o embri«o das 

varia»es nutricionais ou de outras formas de estresse. 

 Diferentes trabalhos demonstram diferenas nos padr»es nutricionais de 

borregas e ovelhas em gesta«o. Borregas recebendo um alto plano nutricional 

durante a gesta«o podem aumentar as suas taxas de crescimento, mas apresen-

tarem um decr®scimo no peso ao nascer dos seus cordeiros. A tosquia de borre-

gas bem alimentadas durante a gesta«o pode aumentar o peso ao nascer da 

prog°nie. Uma super - alimenta«o de borregas na fase final de gesta«o pode re-

sultar em cordeiros muito grandes, causando dificuldades de parto. O maior n²vel 

nutricional no final da gesta«o ® mais problem§tico para borregas do que para 

ovelhas. 
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