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PARAMETROS GENETICOS DE 
CARACTERISTICAS PRODUTIVAS DE 
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RBSW: Foram analisados 3.991 partos provenientes de 1.086 
f&eas bubalinas pertencentes a cinco rebanhos dos Estados 
do Psrá e São Paulo, abra?gendo o perlodo de 1963 a 1989. 
Os animais pertenciam a varios grupos raciais: Jafarabadi 
(Ja), Mediterrãneo (Me), Murrah (Mu), 112 Mu - 112 Me (112 
Mu), 314 Mu - 114 Me (314 Mu) e z7/8 Mu. 05 objetivos do 
trabalho foram de estimar os parametros geneticos, as cor- 
relações genéticas, fenotlpica e de ambiente das caracte- 
rlsticas produtivas, bem como as mudanças genética, fenotjpi- 
ca e de ambiente. Utilizou-se o método dos-quadrados mlni- 
mos e da máxima verossimilhança-para as analises de dados e 
determinação dos parâmetros geneticos. As características 
estudadas foram: duração da lactaçáo (DL), produção de leite 
(?L), e de gordura (PGO) por lactaçáo e percentagem de Eor- 
dura (GO). Os principais resultados obtidos foram os se- 
guintes: os coeficientes de repetibilidade - PL, 0,456 
f 0,048; PGO, 0,452 f 0,048 e GO 0,496 f 0,046. As nerdabi- 
lidades revelaram as seguintes estimativas: 0,304 f 0,151 
para PL; 0,396 f 0,177 para a GO e 0,049 f 0,072 para a PGO 
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por lactaçáo.  A PI. apresentou correlaçóes genét icas  p o s i t i -  
vas com PGO e produção de l e i t e  por d i a  (PD), sendo negativa 
com a GO. Por out ro  lado, foram pos i t ivas  a s  correlações fe-  
not lp icas  com a s  demais ca rac te r I s t i cas ,  da mesma maneira, 
ocorrendo com a s  correlações ambientais. O s  va lores  obt idos  
para a s  mudanças genética,  fenot ip ica  e de ambiente foram, 
respectivamente, -14,34; 8,32 e 22,65 kg para PL e -0,69; 
1,54 e 2,23 kg para a PGO. A s  pr incipais  conclusões referem- 
-se 5s necessidades das pesquisas envolvendo o melhoramento 
genético de bubalinos. 

Termos para indexação: l e i t e ,  gordura, melhoramento genét:- 
co, herdabil idade,  r epe t ib i l idade ,  correlaçóes,  ganho gene- 
t ico .  

GENETIC PARAMETERS OF 
PRODUCTIVE TRAITS I N  DAIRY 

BUFFALOES (BUBALUS BUBAL I S L .  ) 

-CT: Data on 3.991 buffalo calvings from 1.086 dams 
of f ive  herds,  from 1963 t o  1989,were analysed by the  l e a s t  
squares and maximum likelihood methods. The animals belong 
t o  severa1 genet ic  groups of buffaloes such as: Jafarabadi 
( Ja ) ,  Mediterrãneo (Me), Murrah (mu), 112 Mu, 314 Mu and 
2 7 1 8  Mu. The purposes of t h i s  study were t o  est imate gene- 
t i c  parameters, t o  ca lcu la t e  genetic,  phenotypic and envi- 
ronmental co r re l a t ions  of some t r a i t s  and t o  es t imate  gene- 
t i c ,  phenotypic and environmental trends of some produc- 
t i v e  cha rac te r i s t i c s .  The following t r a i t s  were studied: 
Lactation length (LL), milk y ie ld  (MY), f a t  y i e ld  ( N )  and 
f a t  percentage (%F). The pr incipal  r e s u l t s  obtained were: 
The coe f f i c i en t s  of r epea tab i l i t y  were 0.456 f 0.48 fo r  
MY; 0.452 * 0.048 fo r  N and 0.496f 0.046 fo r  %F. The he- 
r i t a b i l i t y  was 0.304 t 0.151 fo r  MY; 0.049 2 0.072 fo r  
FY and 0.396 0.177 fo r  %F. MY showed pos i t ive  genet ic  
co r re l a t ion  with FY and m i l k y i e l d p e r d a y  (MYID) and negat i -  
ve  with %F; on t h e  o the r  hand, the  phenotypic and environ- 
mental co r re l a t ions  with a11 other  t r a i t s  studied were po- 
s i t i v e .  The values fo r  genetic,  phenotypic and environmen- 
t a l  trends were, respect ively ,  -14.34, 8.32 and 23.65 kg 
fo r  MY and -0.69; 1.54 and 2.23 kg fo r  FY. The present 
researches aims çhould be changed t o  take i n t o  account the 
regional p e c u l i a r i t i e s  a n d t o e s t a b l i s h  improvement programs 
well  administred i n  order  t o  make use the  genet ic  po ten t i a l  
of buffaloes f o r  milk production. 

Index terms: milk, f a t ,  animal breeding, h e r i t a b i l i t y ,  r e -  
p e a t i b i l i t y ,  co r re l a t ions ,  genet ic  trend. 



~ t é  o mmento não foi elaborado, no Pais,ne- 
h trabalho sobre a estimativa de parbtros ~ n é t  icos 
de características produtivas e reprodut ivas embúfalos. 
Mesno an outros países 6 muito raro se encontrar tais es- 
tudos. restringindo-se a nossa revi são, principalmente, 
à fndia. 

Ein Aáhartal - Anjora, na fndia, Gogui et al. 
(1985), trabalhando can 498 lactações de 332 animais da 
raça Murrah, obtiveram para a de leite una re- 
petibilidade de 0,56?0,15eherdabilidadede 0,37+0,22. 

lhrikar & Deshpande (1985), utilizaram tambéii 
a raça firrah, an 678 registros de três fazendas ,nmpe- 
riodo de quinze anos. Arepetibilidade nesse estudo foi 
de 0,35 !: 0,02. As herdabilidades da caracteristica nos 
quatro primeiros anos foram, respectivamente, 0,090 
0,001; 0,002 ? 0,010; 0,006 2 0,010 e 0,090 I 0,lO. A 
caracterist ica apresentou correlaçÓes genéticas e feno- 
tipicas, apesar de baixas, positivas e significativas 
can produção de lei te no pico de lactação, duração de 
lactaçáo, produção de leite por dia de intervalodepar- 
tos, produção de 1 e i te por di a de vi da até a segunda pa- 
riçáo e ~roduçáo de leite por dia de vida produtiva. 

Sharma & Basu (1985) relataram que a 
de leite apresentou correlação g-enét ica positiva can o 
período de lactaçáo (0,051 ? O, 11) e c m  produç~o de 
leite por dia (0,44). 

Rn várias regiões da índia, Rhat & Taneja 
(1986), trabalhando can rebanhos hlurrah e Nili -- Favi, 
apresentaram herdabilidade variando de 0,008 ? 0,040 a 
0,190 + 0,080 para produção de leite na primeira lacta- 
ção, na raça Ilhirrah. Para a mesma caracterist ica na ra- 
ça Nili - Ravi a herdabilidade foi 0,28 ? 0,20,havendo, 
an mitos casos, confundimentodereprodutores canfazen- 
das e anos. Correções para grupos de fazendas c de anos 
reduziram a variação entre reprodutores. A herdabi 1 ida- 
de para período de lactaçáo foi, de modo geral, O,11 ? 
0,04. Os mesms autores acrescentaram, com relação a 
resposta à seleção, m ganho gen6t ico variando de 3,76 
a 9.60 kg de leitelano, considerando, para -isso, una 
herdabilidade (estimada) de 0,151 para produçao de leite 



w 300 dias de lactação com diferentes intensidades de 
seleção (taxas de reposição de 10, 20 e 30% do rebanho). 

No de 1965 a 1977, Chakravarty & Rathi 
(1986) analisaram dados de 269 fâneas, filhas de 40 re- 
produtores, e encontraram correlações en're produções 
de leite na primeira lactação can produçao de leite por 
dia (0,73 f 0,201 e com produção de leite por diade in- 
terparto na primeira lactação (0,77 ? 0,15). O ganho 
genetico anual da produção de leite foi de 0,19 kg. Do 
mesno modo, Deshpande & Unrikar (1986) referiramse às- 
correlações positivas (0,46 até 1,O) entre esta e outras 
características de produção. 

Dados de 685 &falas, servidas por 65 repro- 
dutores, estudados por Jain et al. (1986) foram subne- 
tidos à análise de correlação intraclasse demeio-irmãs, 
mostrando una herdabilidade para produção de leite acu- 
nmlada igual a 0,22 2 O,11 (para un período menor ou 
igual a 300 dias) e 0,44 f 0,13 (para 121 a 150dias).A 
correlação entre a produção de leite total e a produção 
aos 300 dias aunentou de 0,76 no período de 31 a60dias 
para 0,89, de 181 a 210 dias. Can isso, concluiram que 
a seleção para produção, baseada em qualquer un dos pri- 
meiros cinco meses de lactação, seria tão efetiva quan- 
to a conduzida com base na produção de una lactação 
canpleta. 

Vij (1986) estudou, no de dez anos, 
1.303 dados de 390 fheas, da primeira à nona lactação, 
filhas de 28 reprodutores. A herdabi 1 idade atribuída à 
produção de leite foi de 0,45 f 0,17. Houve una alta 
correlação pnét ica da característ ica com outras varia- 
veis leiteiras, dentre elas, produção de leite por dia 
e por dia de intervalo de partos, excetuando-se c m  a 
percentagem de gordura. 

h Uthar Pradesh, fndia, Singh & Yadav (1987b), 
trabalhando com 1.024 1Mirrah e 699 Nili-Ravi, estimaram 
a herdabilidade an 0,19 f 0,07 para produção de leite e 
0,13 ? 0,05 para o período de lactaçao. Tanbémna fndia, 
Taylor & Jain (1987) estudaram 223 lactaçÕes,encontran- 
do herdabilidade de 0,55 f 0,84 e 0,26 f 0,53, respec- 
tivamente, para a produção de leite e período de lacta- 
ção. 

Dutt & Yadav (1988) avaliaram 699registrosde 



lactações de &falas Nili-Ravi de duas fazendas rnilita- 
res da fndia, en Uthar Pradesh. A herdabi lidade da pro- 
dução de leite foi 0,29 0,04. A correlação genética 
desta característica com o período de serviço foi -0,63 
i 0,18 e cano intervalo de partos -0.92 2 0,07. 

Avaliando parhnetros genét icos de caracterís- 
ticas produtivas em bubalinos, Kornel & Patro (1988)es- 
tiniaram, com base nos dados de 170 f k a s ,  herdabilida- 
des de 0,36 f 0,31 e 0,04 I 0,045 para produção de lei- 
te nas duas primeiras lactaçóes, assim como, para o 
período de lactação. 0s índices observados foram 0.30 ? 
0,13 e 9,53 f 0,37. As correlações genéticas entre pro- 
dução de leite por lactação e intervalo de partos e pe- 
ríodo de serviço foram, respectivamente 0,71 e 0,53. 

Estudando 481pares demães e filhas, Singh 
et al. (1989) observaram, para a produção de leite nos 
anos de 1960 e 1973, as seguintes mudanças genéticas 
anuais, de acordo com os anos: 58,18 + 20,15 kg de lei- 
te e 1,95 ? 2,45 dias. Singh & Yadav (1989) trabalharam 
can dados de 760 bÚfalas e observaram una herdabilidade 
de 0,14 i 0,06 para a produção de leite da primeira à 
terceira lactaçao. Para S h a m  & Singh (1990) a herda- 
bilidade da produção de lei te foi 0,29 ? 0,13. 

No Brasi 1, não foram realizados estudos sobre 
ganho genético em bubalinos, porém, Vi 1 lares et a1 . 
(1979) estudaram 614 lactações de 194 búfalas, en regi- 
me de duas ordenhas, no ~eríodo de 1964 a 1978 e cons- 
tataram decl inio na produção de leite nun determinado 

de tenpo. O intervalo de anos estudado foi sub- 
dividido em três qliinqfienios para observação da evolu- 
ção da produção. No primeiro período (1964-68) a produ- 
ção foi de 1.327,6 kg, evoluindo para 1.662,4 kg no pe- 
ríodo de 1969-73 e decaindo, no príodo seguinte para 
28,7 kg. Houve significhcia na diferença do primeiro 
para o segundo período, não ocorrendo o mesmo na segun- 
da, indicando, mesmo assim, una tendência dedeclínioda 
produção com o passar dos anos. Una das conclusÕes do 
trabalho, referindo-se como un ponto desfavorável,- foi 
o decl ínio observado, tambán, na duração da lactaçao. 

Dados sobre a repet ibi 1 idade da produção de 
leite mostraram una variaçao de 0,42 a 0,87 (Sane et al., 
1972; Khan et al., 1987; Prakash & Tripathi, 1987; Khan 



& Johar 1988; Vij & Tiwana 1989; Ram & Pal 1990). 
Vários autores estudaram parânetros genéticos 

da produção de leite e características afins, nos buba- 
linos. Dados sobre a herdabi lidade da produção de lei te, 
an algumas si tuações elou condições, variarm de 0.0 pa- 
ra as primeira e segunda lactações até 0,41 no pico da 
lactaçao (Sane et ai. 1972; Chakravarti k Rathi 1986; 
Desphande & iinrikar 1986; Singh & Yadav 1986; Joshi 
& Tripathi 1987; Khan et al. 1987; Prakash & Tripathi 
1987; Singh & Yadav 1987a; Singh & Yadav 1986; Singh & 
Yadav 1987~; Singh et al. 1988; Kunar et al. 1990). 

Nesta revisão, os coeficientes máximo e mini- 
mo da repet ibi 1 idade da produção de lei te por lactação 
foram 0,35 e 0,87 e os da herdabilidade 0,00 e 0,55. 

MATERIAL E METODOS 

Foram utilizados 3.991 registros de 1086 bú- 
falas, oriundos de cinco propriedades dos EstadosdoPa- 
rá e São Paulo: 

- Canpo Experimental "Dr. FelisbertoCamargo", 
da EWBAPA - Centro de Pesquisa Agropecuária do Tropi- 
co Únido (CPATU), ~elém, PA, com 1.257 partos de 344 bÚ- 
falas dos grupos genéticos: ~editerrâneo (Me), M r a h  
(h), 112 h, 314 Mu e 718 Mu; 

- Fazenda Lageado, de Foberto Martins Franco, 
Sales de Oliveira, SP, com 226 partos de 87 búfalas do 
grupo genet ico Jafarabadi ; 

- Fazenda Smt'ana do Rio Abaixo, de Severo 
Fagundes Gcmes, Igarata, SP, com 1.085 partos de254bu- 
falas do grupo genético Murrah; 

- Fazenda Paineiras da lngai, de Wanderley 
Bernardes, Sara~ui, SP, can 1.260 partos de 361 búfalas 
do grupo genético Murrah; 

- Estação Experimental de Andradina, do Ins- 
tituto de Zootecnia de são Paulo - IZ - SP, Andradina, 
SP, com 164 partos de 40 búfalas do grupo genético Me- 
di terrkeo ; 

A descrição do Canpo Experimental da W A ,  
no CF'ATU, ben cano o detalhanento do rebanho e do mane- 



jo adotado foram descritos por Marques (1984).Asinfor- 
maçÓes sobre a ~stação Fbperimental de Andradina do IZ- 
SP, manejo do rebanho e das pastagens encontramse en 
~staçáo (19-80) e Barbosa et al. (1987). 

Bernardes & Bernardes (1989) descreveram de- 
talhadanente a propriedade, o rebanho e o manejo enpre- 
gado na fazenda Ingai. 

As denais propriedades foram descritas por 
Marques (1991). 

Os dados 

A grande heterogenidade dos controles efetua- 
dos limitaram bastante os trabalhos de organizaçãc dos 
arquivos, restringindo bastante o núnero de dados ana- 
lisados. 

Alguns critérios tiveram que ser adotados: 
- Eliminaçáo de reprodutores can menos de duas 

filhas; 
- Eliminação de f k a s  can menos de duas ob- 

servações para cálculo das repet ibi 1 idade; 
- Para os arquivos visando o cálculo das her- 

dabilidades foram eliminados todos os reprodutores can 
menos de cinco filhas; 

Os detalhes sobre a preparação dos dados e 
montagem dos arquivos encontramse descritos em Marques 
(1991). 

Os estudos foram direcionados para as seguin- 
tes caracteristicas de interesse econânico: 

- Duração de lactação (DL) ; 
- Produção de lei te por lactação (PL) ; 
- Produção de prdura (H33); 
- Percentagem de gordura (a0). 

Análises estatísticas 

Os dados, após serem digi tados foram preparados 
pelo DBASE 111 PLUS, sofreram os primeiros acertos esta- 
tísticos através do SAFX; (Sistemas de Análises Estatis- 
ticas e ~enéticas), conforme Euclides (1987). 



As análises estatfsticas dos dados form efe- 
tuadas pelo Método dos Qndrados ~inims, através do 
prograna LSMMW - 87 (Least-Squares and Maxinium Like- 
1 ihood Canputer Propam), segundo Harvey (1987). 

O mdelo utilizado foi o seguinte: 
Modelo 1: Corresponde ao Model 3 conforme 

Harvey (1987) utilizado para o cálculo das herdabili- 
dades e repet ibi 1 idades das características. Pelo mes- 
m mdelo, com a absorção de f h a ,  através da análise 
da mÉxima verossimi lhança, foram estimadas as mudanças 
genéticas. 

v I j k l =  + A i +  bij + F , +  e f j k i ,  onde: 

Y = Cada variável dependente ; 
A j  = Efeitos fixos (Raça elougrupo genético); 
bij = Efeitos aleatórios (g6fala elou mcho 

dentro de raça ou grupo genético - GC) ; 
F, = Todos os outrosefeitos fixos (Anode nas- 

cimento e do parto, estação, ordenetc.); 
eijki = Erro aleatório. 

O esquana da análise de variância para este 
modelo é apresentado na Tabela 1. 

MBBIA 1 - Esquana da análise de variância para o mde- 
10 1. 

Fonte & 
wiiaaio &m de - 
Outros efeitos ~ ' z - 1  O: + KU; 

fixos 
Erro y ' y  - R ( V , A , B , F )  2 

0- 



Parârnet ros genéticos 

Os coeficientes de herdabilidade e repetibi- 
lidade foram estimados a partir dos caiiponenfes de va- 
riância obtidos no modelo 1 descrito, atraves da cor- 
relaçao entre meio irmaos paternos para a herdabilida- 
de e da correlaçao intraclasse para a repetibilidade, 
conforme as formulas citadas por Milagres (1981). 

U 

t = B:GG (repetibilidade), onde: 
%:GG + 0: 

o$ = componente de varikcia de reprodutor; 

0b:GG 
= canponente de varikcia de &fala den- 
tro de grupo genético ((32) e, 

o: = canponente de varikcia do erro. 

O err~-~adráo para as estimativas da herdabi- 
lidade e da repetibilidade foram calculados de acordo 
can Swiger et al. (1964). 

As estimativas das correlações genéticas, fe- 
notípica e de diente foram calculadas através das ex- 
pressões de Becker (1975): 

o Ai A j  
a) = , onde: 

Jo2~I, o Z A j  

rG = Estimativa da correlação genética en- 
tre as características i e j; 

o A A - Covariância genética adit iva eri- 
i j -  

tre as características i e j; 
oZAi e u 2 A j  = ~ariância genética aditivade 

i e j ;  



.. 
r, = Estimativa da correlaçáo fenotípica; 
DF F = Covariância fenotípica; 

i j 

02Fi e 02Fj = ~ariância fenotipica; 

- 
r, = Correlação anbiental; 

oe e = Covaribcia ambiental; 
i j 

02ei e 02e. = ~arihcia amhientais. 
I 

A mudança genét ica (AGI foi calculada de acor- 
do can a metodologia de Henderson et al. (1959)peladi- 
ferença entre a mudança fenotipica (AP) e a de anbiente 
(AE). 

As estimativas das danças fenotípicas forw 
calculadas pelo &todo dos quadrados minims de acordo 
can o M e 1 0  1, onde foram incluidos efeitos fixos de 
grupo genético, ano e estaçãodoparto eos efeitos alea- 
tórios de f&a e fêmea dentro de grupo genético mais 
o erro. Os valores de (AP) foram fornecidos pelos coe- 
ficientes de regressão linear dos efeitos de anodopar- 
to nuna regressa0 polinanial não ortogonalizada. Por 
este modelo foram, tambgn, fornecidas as estimativas de 
repetibilidade de cada caracteristica. 

h estimativas das mdanças foram calculadas 
pelo &todo da &ima verosimi lhança, pela regressá0 po- 
linanial do efeito do ano do parto, tendo por base o 



mesno modelo relatado acima. Neste caso foram absorvi- 
dos os efeitos de reprodutor e grupo genético da f b a ,  
utilizando-se os seguintes índices de repetibilidade: 
0,456 e 0,452,  respectivamente, para PL e PGO. 

kssuniu-se a linearidade dos efeitos doanodo 
parto, c m  base que o coeficiente de regressão linear 
expressa a tendência nos valores médios das caracterfs- 
ticas, sendo una medida de mudança total ou fenotipica, 
englobando, assim, o sanatório dos efeitos genéticos e 
de wibiente. Deste modo, pode-se usar tal artifício pa- 
ra o cálculo das mudanças desejadas. 

RESULTADOS E D I  SCUSSAO 

Repetibilidade 

Este parhtro foi calculado pelosm6todosdos 
quadrados mínimos, através da correlação intraclasse de 
vaca, envolvendo 507  observações e 2 , 4 1  controles por 
animl. Os valores encontrados foram: produção de leite 
por lactação, 0 ,456  ? 0,048, produção de gordura, 0,452 
+ 0,048 e percentagem de gordura, 0 ,496  ? 0 ,046 .  Os da- 
dos foram ajustados para os efeitos de grupo genético, 
f b a  dentro de grupo genético e ano do parto. 

As estimativas para a repetibilidade destas 
características corroboram com as obtidas por kpi et 
al. (19851,  mas apresentam-se inferiores as de Khan et 
al. (1987)  para as primeira e segunda lactações, 
Prakash & Trlpathi ( 1 9 8 7 )  para a produção de leite no 
pico da lactação, Sane et al. (1972)  na primeira lacta- 
çao, Vij & Tywana (1989)  para produção de leite en 305 
dias de lactação e Ram & Pal ( 1 9 9 0 )  para parte da pri- 
meira lactação. Contudo, superam as est irnat ivas relata- 
das por ünrikar & Deshpande ( 1 9 8 5 ~ 1 ,  Sane et al. ( 1 9 7 2 )  
para produçáo no pico da lactação e Khan & Johar ( 1 9 8 8 ) ,  
para produção nun de 3 0  dias. 



Herdabi l idade 

As estimativas da herdabi 1 idade foram efetua- 
das para un total de 464 observaçks, provenientes das 
filhas de quinze reprodutores (R = 26,62 obs.), calcu- 
ladas através da correlação intraclasse de meio-irmãs 
paternas. A análise de varikcia foi realizada através 
do Nbdelo 1 ajustando-se os dados para os efeitosdere- 
banho, pai dentro de rebanho, ano e ordem do parto, pa- 
ra a produção de leite por lactaçáo, produçáo de gordu- 
ra e percentagem de gnrdura. 

<Xs valores obtidos form 0,304 2 0,151 para 
produção de leite por lactaçáo; 0,396 f 0,177 para aper- 
centagaii de gordura e 0,049 f 0,072 para a produção de 
gordura. 

A inplantaçáo de programas de melhoramento pa- 
ra tais características an &falas leiteiras depende 
destas informaçóes e os valores alcançados aqui dão cer- 
ta credibilidade para que isso seja efetivado, inclusi- 
ve, concordando com infonnaçks da li teratura consulta- 
da através dos trabalhos de Gopi et al. (1985); Bhat & 
Taneja (1986); Chakravarty & Rathi (1986); Dutti &Yadav 
(1988); Kornell & Patro (1988) e S h a m  & Singh (1990). 
são, por outro lado, b m  maiores que as estimadas por 
Deshpande & ünrikar (1986); Jain et al. (1986); Singh & 
Yadav (1986); Joshi 8Tripathi (1987); Si@ & Yadav 
(1987a, 1987b e 1987~); Si@ & Yadav (1986 e 1989) e 
K m r  et al. (1990). Contudo, são de magnitudes infe- 
riores 2s estimativas encontradas por Jain et a1. (19861, 
para un ~eriodo de 121 a 150 dias, Vij (1986) e Taylor 
& Jain (1987). 

As estimativas de herdabilidade para a produ- 
~ ã o  de leite por lactaçgo, aqui mencionadas, são maio- 
res do que para as lactaçks parciais estudadas pormui- 
tos autores. No geral, é una característica de grande 
variação, haja vista os índices citados por Khan et al. 
(1987) de 0,00 para a primeira e segunda lactações até 
55%. na índia. encontrada por Taylor & Jain (1987). 



CorrelaSÕes genética, fenotlpica e de ambiente 

A correlação genética, entre duas caracterís- 
ticas, expressa os efeitos gênicos aditivos que as afe- 
tam e indica a mgni tude com que estão geneticamente as- 
soe i adas . 

Na Tabela 2 reÚnemse as estimativas de cor- 
relações genética, fenotípica e de ambiente entre a 
produçáo de lei te p r  lactaçáo e al-s caracteristi- 
cas produtivas e reprodutivas, oriundas de 464parespa- 
ra algunas características: PL, P03 e 296, para outras: 
produ~ão de lei te por dia (PD) , produção de leite por 
dia de intervalo de vartos (PDIDP), intervalo de  art tos 
(iDP) e período de serviço (PS). 

BW&i 2 - Correlações Frenética (rG), fenotipica (rp) e 
de ambiente ( r ~  ) entre as características es- 
tudadas. 

Características N PL 

rc 'P 'E 

a3 
m 
m 
PDIDP 
IDP 
PS 

m 
m 
PDIDP 
IDP 
PS 

m 
PDIDP 
IDP 
PS 

P G O  ............................... 
6,321 2 0,555 0,455 0,608 
0,179 I 0,805 0,632 0,699 



aserva-se una alta correlação genética nega- 
tiva entre a PL e a 0, -0.944 + 0,187, indicando cpe a 
seleção para PL provocará redução na CD. Contudo, nao se 
deve constituir motivo de preocupação, visto que o alto 
teor de gordura no leite parece ser una caracteristica 
intrínseca da espécie bubalina e, m e m  que através !e 
melhoramento venha a se atingir altos níveis deproduçao 
nesses animais, provavelmente, o percentual de gordura 
não cairá can a mesma intensidade do aunento da produ- 
Ç-O de leite, a ponto de canpraneter esta peculiaridade 
tao favorável econanicanente. 

A correlação genética da PL com a Pa3 foi al- 
ta e positiva, 0,884 0,287, significando queambasca- 
racteríst icas possuem muitos genes em c-, indicando 
que a seleção, visando o melhoramento de una,beneficia- 
rá a outra e vice versa, podendo afirmar-se o m e m  com 
relação à PD. Estes resultados são concordantes canos ci- 
tados por Urrrikar & Deshpande (1985),Chakravarty&Rathi 
(1986), Deshpande & Urrrikar (1986) e Vij (1986), toda- 
via di ferem dos de Sharma & Basu (1985) que não encon- 
traram correlação entre a produção de lei te por lacta- 
ção can a produção diária. 

A correlação genética da PL com a PDIDP foi 
positiva e alta, concordando com Vij (1986) que encon- 
trou tamb& correlação positiva e elevada entre as ca- 
racteristicas em questão, todavia, contrasta canas afir- 
mtivas de Unrikar & Deshpande (1985) que, apesardere- 
latarem correlações na mesma direção, os valores apre- 
sentados foram baixos. 

As correlações genéticas da PL com IW e PS 
foranpositivas, canosva lo re sn~oe levados ,  estando 
em consonância com os achados Kornel & Patro (1988)que, 
apesar de relatarem valores altos, seguiram amesma di- 
reção. Por outro lado, Dut t & Yadav (1988) encontraram 
esti~ativas negativaspara tais parbtros. Todavia,os al- 
tos valores de erro-padrão obtidos indicamque se deve ter 
cautela na análise de tais resultados. Usualmente, oer- 
r~-~adrão é elevado, em função da inadequação do mdelo 
e nÚnero insuficiente elou distribuição dos dados. 

No caso da CD, as correlações genéticas com 
outras características de produção, ou seja, POD, PD e 
PDIDP, seguem a mesma direção da correlação genética 



observada entre a variável an discussão e PL, evidenci- 
ando, assim, o anta~nism genético existente entre elas, 
ou seja, entre a0, PL e PaD. Por outro lado, observa-se 
que as correlaçóes com as características reprorfutivas, 
IDP e PS, apesar de positivas, apresentam, tmbém, a1 to 
erro-padrão, mstrando que os resultados devem ser in- 
terpretados com certa cautela. 

As correlações genéticas entre a HX> e as ca- 
racterísticas de produção seguiram a mesma direção do 
resultado anterior frente PL, embora de magni tude mais 
baixa. Contudo, com as características reprociutivas, 
apesar de maiores magnitudes , o err~-~adrão permanece 
alto. 

Ã exceção das correlações fenot {picas negat i - 
vas de Q3 com m), IDP e PS e com PDIDP, que foi 7cr0, 
todas as danais foram positivas, contudo, observa-se no 
caso das correlações muito baixas, como o ocorrido en- 
tre algmas características, variação de 0,02 a 0,09, 
una certa independência na manifestação das variávei s em 
questão. 

Quanto às correlações de adiente entre PL, 
RI) e as características de produção, todas foram a1 tas, 
revelando que a ação do ambiente camm pode interferir 
na manifestação das características. Contudo,~ alto va- 
lor negativo (-1,293) observado para Q3 e m)IW é incoe- 
rente, revelando problemas no mdelo elou insuficiência 
dos dados, estando, entretanto, caripativel com a corre- 
lação genética obtida (alto antapnisno) e com a feno- 
típica (associaçáo zero), podendo dessa maneira, ser 
considerada nula. 

Mudan~as rgenét i c a ,  f e n o t í p i c a  e  de ambiente 

Os valores encontrados para as mudanças gené- 
tica, fenotípica e de ambiente foram, respectivamente, 
-14,33, 8,32 e 22,65 kg para produção de leitelano e 
-0,69, 1,541 e 2,23 kg para a produção de prduralano. 

As mudansas genéticas negativas signi ficamque 
60 há ganho genético e sim una redução na produção da 
característica, fato que, se analisado a grosso modo, i 
surpreendente, haja vista o desanpenho observado gn to- 
do o País e confirmado pela literatura internacional por 



Bhat & Taneja (19861, Chakravarty & Rathi (1986)eSingh 
et al. (1989) que relataram ganhos genéticos positivos 
para a produção de leite para essa espécie, em algunas 
regiões da índia. 

porém, Villares et al. (1979),-nm estudo so- 
bre a produção de leite de búfalas, ao Sao Paulo, apre- 
sentaram resultados mstrando que, canopassardosanos, 
houve una queda na produção observada no ÚI tim perío- 
do, ocorrendo o m e m  com a duração da lactação. 

Pode-se explicar tais achados pelas próprias 
características da criação de bÚfalos do País, onde a 
atividade lei teira é pouco explorada e quase nenhun me- 
lhoramento efetivo foi realizado nesse sentido e, res- 
guardando-se a magnitude dos valores, é de se esperar 
que as caracteristicas não apresentemvalorespositivos. 
O fato de os rebanhos utilizados serem bastante hetero- 
gneos, uns sendo ordenhados duas vezes ao dia e outros 
nao, ev idenc i aa f a l t adeunade f in i çãoda  atividade 
principal, o que pode ser conseguido ccin a continuidade 
dos trabalhos de pesquisa que vem sendo realizados no 
pis, culminando, assim, com una efetiva seleção, vi- 
sandoaomelhoramento do gado bubalino leiteiro. 

Pelos resultados obtidos pode-se concluirque: 
- Os valores obtidos para os coeficientes de 

repetibilidade podem constituir-se na base de un pro- 
g r m  de seleção, fundanent ado ao estimativas anterio- 
res das características estudadas; 

- Cano a herdabi 1 idade é una estimativa par- 
ticular de m determinado pupo ou criatÓrio,os valores 
obtidos são indicadores teoricos para os estudos do me- 
lhoramento genético e devem ser respeitadas, antes de 
qualquer decisão, as peculiaridades de cada caso; 

-Nomanento,noBrasi1,omelhormenton0sreba- 
nhos bubalinos leiteiros não é efetivo, visto que apresen- 
taran, nas condições estudadas, valores negativos de PL -e 
W, denonstrandoanecessidadede sedefinir aimplantaçao 
de programas de melhoranento regionalizados, can a f i- 



nalidade de seexplorar melhor o potencial genético que 
a espécie possui. 
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