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1. Introdugao

Se nao ha raga que apresenta desempenho satisfatorio sob determinado tipo de 

ambiente e manejo, o produtor de carne bovina pode: 1) modificar as ragas existentes 

praticando a selegao; 2) introduzir novas ragas; 3) seguir um programa sistematico de 

cruzamentos utilizando as ragas existentes; e 4) desenvolver novas ragas. A selegao 

provoca mudangas permanentes na populagao, deve ser sempre praticada para 

aquelas caracteristicas de valor economico, mas produz resultados, apesar de 

cumulativos, lentamente.

A introdugao de novas ragas pode ser feita simplesmente importando rebanhos 

ou fazendo cruzamentos absorventes. Entretanto, a raga introduzida tern que ser viavel 

nas condigoes de ambiente e manejo, o que limita o numero de ragas que podem ser 

utilizadas na maioria das regioes de cria do Brasil.

Programas sistematicos de cruzamentos e o desenvolvimento de ragas 

compostas, que tambem envolve cruzamentos, permitem o aproveitamento das 

diferengas geneticas existentes entre as varias ragas bovinas, sendo, portanto, boas 

opgoes para aumentar a produtividade dos rebanhos do Pais. Essas duas praticas, 

contudo, possuem vantagens e desvantagens, cabendo ao produtor a tarefa de 

escolher a que mais Ihe convier e utiliza-la com sabedoria.

O objetivo desta palestra e discutir, de maneira resumida, as vantagens e as 

desvantagens do desenvolvimento de populagoes compostas de duas ou mais ragas 

em relagao a utilizagao de sistemas de cruzamento. Alguns conceitos importantes sobre 

as estrategias de utilizagao de recursos geneticos (ragas puras, ragas compostas, 

cruzamentos) sao apresentados inicialmente, uma vez que o tema envolve tambem a 

utilizagao de cruzamentos na formagao das populagoes compostas.
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2. Estrategias de utilizagSo de recursos geneticos

No Brasil, ha um grande numero de ra9as de bovinos que sao usadas para 

produpao de carne. Com base no dicionario organizado por MASON (1988) ha 

aproximadamente mil rapas zootecnicas de bovinos no mundo, das quais 250 tern 

importancia numerica (mais de 50 mil animais registrados vivos). No Brasil, ha mais de 

60 ragas de bovinos que podem ser exploradas para produpao comercial.

As diferenpas entre as rapas quanto as caracteristicas morfologicas, fisiologicas e 

zootecnicas podem ser atribuidas as diferentes pressoes de selegao as quais elas 

foram submetidas durante o processo seletivo. Desse modo, cada rapa e dotada de 

composipao genetica diferente, principalmente para as caracteristicas relativas ao tipo 

racial (cor da pelagem, presenpa ou ausencia de chifres, conformapao do perfil da 

fronte, tamanho da orelha, etc., e, provavelmente, para os atributos relacionados com a 

capacidade de adaptapao ao ambiente.

Essa diversidade genetica pode ser utilizada de tres maneiras, de acordo com 

DICKERSON (1969): 1) criapao ou introdupao da "rapa pura" melhor adaptada ao 

sistema de produpao, 2) formapao de populapoes compostas ou novas rapas, e 3) 

utilizapao de cruzamentos entre rapas. As duas primeiras formas podem ser atingidas 

atraves da realizapao de cruzamentos por apenas algumas gerapoes, uma vez que o 

objetivo final e a introdupao de uma "rapa pura" melhor adaptada ou a formapao de uma 

populagao composta (nova rapa no future se aprovada pelo orgao estatal responsavel 

pela sistema de registro genealogico).

A utilizapao de sistemas de cruzamento, por outro lado, e uma forma de 

aproveitamento da diversidade genetica de maneira permanente e continua, sem a 

preocupapao de se obter uma nova rapa ou introduzir uma "rapa pura" no sistema de 

produpao.

As estrategias de utilizapao dos recursos geneticos envolvem diferentes 

alternatives de selegao (escolha dos pais da prpxima gerapao). A selegao dentro de 

"rapas puras" e feita com base em um modelo aditivo simples quanto ao tipo de agao 

genica. Na pratica, a selegao de "rapas puras" geralmente produz ganhos geneticos 

proximos daqueles previstos de acordo com as expectativas teoricas.
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A utilizagao de cruzamentos, por outro lado, e considerada como uma alternativa a 

selegao. No entanto, precisa ser ressaltado que essas alternativas (selegao e 

cruzamentos) nao sao mutuamente exclusivas. Qualquer sistema de cruzamento, ou 

esquema de formagao de novas ragas, depende dos programas de selegao das "ragas 

puras" utilizadas no processo. A Figura 1 ilustra a relagao entre as alternativas 

possiveis envolvendo selegao, cruzamentos e formagao de populagoes compostas em 

bovinos de corte. O ponto de partida considerado foi a introdugao de uma "raga 

exotica", atraves de cruzamento com femeas da populagao local.

As questoes na Figura 1 precisam ser respondidas com niveis adequados de 

precisao. Do contrario, torna-se praticamente impossivel estabelecer a estrategia de 

utilizagao dos recursos geneticos mais a Jequados ao sistema de produgao. As vezes, a 

estrategia mais adequada do ponto de vista de eficiencia biologica nao e sob a 

avaliagao da eficiencia economica.

Qualquer que seja a estrategia escolhida, urn aspecto fundamental na utilizagao 

dos recursos geneticos e ambientais para a produgao de bovinos de corte e a visao do 

sistema de produgao como urn todo, isto e, da concepgao do bezerro ate o consumo da 

came. A eficiencia de qualquer sistema de produgao, por sua vez, e fungao de tres 

componentes: 1) eficiencia reprodjtiva do rebanho de vacas, 2) eficiencia do ganho de 

peso dos animais jovens, e 3) qualidade da carcaga. As estrategias devem ser 

avaliadas sob o ponto de vista da eficiencia do sistema de produgao como urn todo. A 

avaliagao de apenas urn ou dois componentes da eficiencia produtiva pode conduzir a 

recomendagoes discutiveis, part.cularmente quanto a eficiencia economica do sistema 

de produgao.
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* *

NAS CONDIQOES AMBIENTAIS DO SISTEMA DE PRODUgAO OS 
ANIMAIS RESULTANTES DE CRUZAMENTOS ENTRE RAQAS 
EXOTICAS x RAQA LOCAL SAO SIGNIFICATIVAMENTE MELHORES?

t

QUAIS RAQAS EX6TICAS 
SAO MAIS ADEQUADAS?

SELEQAO NA POPULAgAO 
LOCAL

t

QUANTO DAS RAgAS 
EXOTICAS E 
desejAvel?

SUBSTITUigAO DA 
POPULAgAO LOCAL. 
SELEgAO NA NOVA 

POPULAgAO.

A HETEROSE E IMPORTANTE NO AUMENTO DA EFICIENCIA 
LIQUIDA DO SISTEMA DE PRODUgAO COMO UM TODO 
(CONCEPgAO - CONSUMO) ?

t

E POSSI'VEL A UTILIZAgAO 
DE SISTEMAS DE 

CRUZAMENTO 
ROTACIONADO?

FORMAgAO DE UMA 
POPULAgAO COMPOSTA

UllVI

▼
SELEgAO MAS 
POPULAgCES 

PRODUTORAS DE 
REPRODUTORES

SELEgAO NA 
POPULAgAO COMPOSTA

FIG. 7. OpQdes estratggicas envolvendo seleQao, cnzamentos e formagao de ragas 
compostas em bovinos de corte (CUNNINGHAM, 1981).
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3. Utilizagao de cruzamento

O cruzamento entre ragas e muito utilizado para:

1) Formar base genetica ampia para o desenvolvimento de populagao composta. 

Neste caso, cruzam-se duas ou mais ragas, obtendo-se um novo tipo de gado no 

qual se inicia o processo de selegao.

2) Combinar caractensticas desejaveis de duas ou mais ragas, uma vez que o 

cruzamento entre ragas tende a dividir proporcionalmente o merito genetico das 

ragas nele envolvidas. Sao os chamados efeitos de raga, ou seja, caracteristicas 

“fixadas” nas ragas pela selegao, que passam para o animal cruzado. Algumas 

ragas sao boas para determinadas caracteristicas, enquanto outras sao boas 

para outras caracteristicas. Como exemplo, tem-se o animal cruzado europeu x 

zebu, que combina as caracteristicas do gado zebu (resistencia ao calor e a 

parasites) e as do gado europeu (crescimento rapido e qualidade de carcaga).

3) Obter as vantagens da complementaridade entre ragas. A complementaridade e 

muitas vezes confundida com o item anterior (2). Mas neste caso, procura-se 

utilizar os efeitos de raga nos pais. For exemplo, utiliza-se touro de raga com 

potencial para crescimento em vaca de raga de boa habilidade materna, para 

produzir um bezerro bem desenv
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