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POLIMORFISMO DE G~ MEfABOLIZADORFS
DE XENOBIOllCOS NA POPULA<;AO
BRASILEJRA. Andrea Rel:ina Bautista Rossitr!! -.&
Nivea Dulce Tedeschi Conforti Froes. Laborat6rio de
Epiderniologia Molecular e Mutagenese (IBILCE -
UNFSP -Sao Jose do Rio Preto .SP).

Encontra-se cstaOClccida a exisrencia de considcnivel v~ na
~ hwnana qrumto a produ<;:ao de i:ITllmas que ativam a
fonna~ao de metab6litos eletrofilicos ou que catalisam a
<kstoxifi~ de cm-cin6genos. Os distI1rbios no ~ entre
ativalj:fio e ~xifi~ podcm explicar as ~ individuais
em resposta a exposi<;:ao CaIcinogenica. 0 presente trabaIho tern
como objetivo a idcntifica<;:ao do polirnomsmo na populal;flo
brnsiIeirndos genes CYP2EI-Pstl docitcx:rorno P450 edas glutaliOO-
S-4rnn..,f~ (GSTs) C51TI e C5TMI, rx>r consi<b3r ser esse
wn PiJ.';I;.O illicilli IJa c.stilnaliva de ri~ cm 1;ubgrupos da popuIaI;fio
b~eirn exposlos a agentes xeoobi6licos. Para tanto, 0 DNA foi
isolado a partir do sangue pcriferico de 188 individuos e subnx:tido
a ~ oc PCR multiplex (CST s) ou ao PCR-RFlP (CYP2EI).A
freqtiencia de gen6lipos nulos obtida para C51TI eM 1 foi oc 26,3
e 45,3%, ~vmrente, efK1uanto a fu:qtie.ncia do ale10 rnutante
CYP2E1 *c2 foi 0,10. A origem etnica da popuialj:fio brasileirn e

heterogenea e composta por irnigrantes Europeus, Africanos,
Asi:iticos e rx>r rx>!Ju1aI;iJes indigcnas. As freqtiencias do gen6lipo
nulo para as CSTs sfio sirnil= aquclas ja dcscritas em outras
POpulal;CJes, enquanto a freqiiencia do alelo CYP2EI*c2 tern
diferen~a estatisticamente significativa quando comparada a
populal;fio japonesa E= e oulros dados, contribuicao para a
otirniza-.ao de programas de prcven-.ao do cancer atraves da
epiocrnio1ogia rnolccular.
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TENDtNCIA GENETICA DOS PESOSAOS 205
DIAS DE mADE DE BOVINOS DA RA~A
NELORE NO MATO GROSSO DO SUL. Paulo B.
Ferraz Fillto (UFMS), .Tulio Cesar de Souza (UFPR),
Luiz Otavio Carnnos da Silva (EMIBRAPA), Mauricio
Mello de Alencar (EMBRAPA), K~I!;~e~~~lides Fillto
(EMBRAPA), Luciana Fernandes (UFMS)

Considerando a importancia do melhoramento genetico para
a pecuaria de corte nacional, torna-se evidente a necessidade
nao sO de implementayiio de bolls programas de sel~ao,
mas tambem fica clara a importancia de se monitorar os
progressos que vem sendo obtidos pela sua implementa~ao
para que se possa, eventualmente, proceder ajustes. Assim,
este estudo foi conduzido com 0 objetivo de estimar as
mudan~ geneticas, fenotipicas e ambientais sobre 0 peso
aos 205 dias de idade (P205) de 17241 bovinos da ra~
Nelore, lIO1s..~ entre 1978 e J 994 na regj.1o Campo Gr;mde
-Dourados. Utilizou-se 0 metodo do uso repetido de touros
em anos sucessivos, com 0 uso de coeficientes de regressao
Iineares das mOOias anuais dos P"..o5 em fun~o do ano de
nascimento dos bezerros obtidos pelo metodo dos quadrados
minimos a partir de dois modelos estatisticos: urn deles,
incluindo arenas efeitos flXOS de ano, mes de nascimento,
sexo, fazenda e idade da vaca ao parto e 0 outro, mantendo
0 mesmo efeito fixo mills 0 efeito aIeat6rio de touro. Os
rebanhos analisados tiveram as mudan~as: fenotiplca anual
de -0,022 kg/ano, a genetica estimada foi de -0,187 kg/ano e
:I mudan~ de ambiente estim:lda foi de 0.165 kgiano. As
tendencias geneticas indicam a necessidade de aIgum tipo
de sele~ao. PALAVRAS CHAVES: gado de corte; Nelore;
tendencia genetica.
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