




 

 

 

2020 by Atena Editora 
Copyright © Atena Editora 

Copyright do Texto © 2020 Os autores 
 Copyright da Edição © 2020 Atena Editora 

Editora Chefe: Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 
Diagramação: Karine de Lima 
Edição de Arte: Lorena Prestes 

Revisão: Os Autores 
 

 
Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição Creative 
Commons. Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).  

 

 
O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva 
dos autores. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos 
autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais. 

 
Conselho Editorial 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
Profª Drª Adriana Demite Stephani – Universidade Federal do Tocantins 
Prof. Dr. Álvaro Augusto de Borba Barreto – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Alexandre Jose Schumacher – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Prof. Dr. Antonio Gasparetto Júnior – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 
Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília 
Prof. Dr. Carlos Antonio de Souza Moraes – Universidade Federal Fluminense 
Prof. Dr. Constantino Ribeiro de Oliveira Junior – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa 
Profª Drª Denise Rocha – Universidade Federal do Ceará 
Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia 
Prof. Dr. Edvaldo Antunes de Farias – Universidade Estácio de Sá 
Prof. Dr. Eloi Martins Senhora – Universidade Federal de Roraima 
Prof. Dr. Fabiano Tadeu Grazioli – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 
Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice 
Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Keyla Christina Almeida Portela – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Pereira da Silva – Universidade Federal do Maranhão 
Profª Drª Miranilde Oliveira Neves – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 
Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa  
Profª Drª Rita de Cássia da Silva Oliveira – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Sandra Regina Gardacho Pietrobon – Universidade Estadual do Centro-Oeste 
Profª Drª Sheila Marta Carregosa Rocha – Universidade do Estado da Bahia 
Prof. Dr. Rui Maia Diamantino – Universidade Salvador 
Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. William Cleber Domingues Silva – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins 
 
Ciências Agrárias e Multidisciplinar 
Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 
Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás  
Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná 
 



 

 

 

Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 
Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  
Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
Prof. Dr. Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos – Universidade Federal do Ceará 
Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Profª Drª Lina Raquel Santos Araújo – Universidade Estadual do Ceará 
Prof. Dr. Pedro Manuel Villa – Universidade Federal de Viçosa 
Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 
Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 
 
Ciências Biológicas e da Saúde 
Prof. Dr. André Ribeiro da Silva – Universidade de Brasília 
Profª Drª Anelise Levay Murari – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás 
Prof. Dr. Edson da Silva – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Profª Drª Eleuza Rodrigues Machado – Faculdade Anhanguera de Brasília 
Profª Drª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina 
Prof. Dr. Ferlando Lima Santos – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria 
Prof. Dr. Igor Luiz Vieira de Lima Santos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Profª Drª Magnólia de Araújo Campos – Universidade Federal de Campina Grande 
Profª Drª Mylena Andréa Oliveira Torres – Universidade Ceuma 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federacl do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Paulo Inada – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
 

Ciências Exatas e da Terra e Engenharias 
Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto 
Prof. Dr. Alexandre  Leite dos Santos Silva – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade – Universidade Federal de Goiás 
Profª Drª Carmen Lúcia Voigt – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará 
Prof. Dr. Juliano Carlo Rufino de Freitas – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. Marcelo Marques – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Drª Neiva Maria de Almeida – Universidade Federal da Paraíba 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista 
 
Conselho Técnico Científico 
Prof. Msc. Abrãao Carvalho Nogueira – Universidade Federal do Espírito Santo 
Prof. Msc. Adalberto Zorzo – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Prof. Dr. Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos – Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Paraíba 
Prof. Msc. André Flávio Gonçalves Silva – Universidade Federal do Maranhão 
Profª Drª Andreza Lopes – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico 
Profª Msc. Bianca Camargo Martins – UniCesumar 
Prof. Msc. Carlos Antônio dos Santos  – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Msc. Claúdia de Araújo Marques – Faculdade de Música do Espírito Santo 
Prof. Msc. Daniel da Silva Miranda – Universidade Federal do Pará 
Profª Msc. Dayane de Melo Barros – Universidade Federal de Pernambuco 



 

 

 

Prof. Dr. Edwaldo Costa – Marinha do Brasil 
Prof. Msc. Eliel Constantino da Silva – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Prof. Msc. Gevair Campos – Instituto Mineiro de Agropecuária 
Prof. Msc. Guilherme Renato Gomes – Universidade Norte do Paraná 
Profª Msc. Jaqueline Oliveira Rezende – Universidade Federal de Uberlândia 
Prof. Msc. José Messias Ribeiro Júnior – Instituto Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco 
Prof. Msc. Leonardo Tullio – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Msc. Lilian Coelho de Freitas – Instituto Federal do Pará 
Profª Msc. Liliani Aparecida Sereno Fontes de Medeiros – Consórcio CEDERJ  
Profª Drª Lívia do Carmo Silva – Universidade Federal de Goiás 
Prof. Msc. Luis Henrique Almeida Castro – Universidade Federal da Grande Dourados 
Prof. Msc. Luan Vinicius Bernardelli – Universidade Estadual de Maringá 
Prof. Msc. Rafael Henrique Silva – Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados 
Profª Msc. Renata Luciane Polsaque Young Blood – UniSecal 
Profª Msc. Solange Aparecida de Souza Monteiro – Instituto Federal de São Paulo 
Prof. Dr. Welleson Feitosa Gazel – Universidade Paulista 
  

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
(eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG) 

 
E82 Estudos em zootecnia e ciência animal [recurso eletrônico] / 

Organizador Gustavo Krahl. – Ponta Grossa, PR: Atena Editora, 
2020. 

 
 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader. 
Modo de acesso: World Wide Web. 
Inclui bibliografia 
ISBN 978-65-81740-04-7 
DOI 10.22533/at.ed.047203101 

 
 1. Medicina veterinária. 2. Zootecnia – Pesquisa – Brasil. I. Krahl, 

Gustavo. 
CDD 636 

Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Atena Editora 
Ponta Grossa – Paraná - Brasil 

www.atenaeditora.com.br 
contato@atenaeditora.com.br 

 



APRESENTAÇÃO

No Brasil, devido ao tamanho territorial, diversidade edafoclimática e cultural, 
apresentam-se inúmeras atividades agropecuárias. Cada uma delas com objetivos 
específicos voltados a realidade de quem as conduz, porém, contribuem de forma 
relevante à produção de alimentos, desenvolvimento regional e nacional, geração 
de riquezas e renda. Além disso, promovem a inclusão social e a conservação dos 
recursos naturais.

Os agentes responsáveis pelas pesquisas voltadas ao setor agropecuário, 
buscam a melhoria no desempenho das atividades, aumento da eficiência produtiva 
e reprodutiva dos rebanhos, redução e ou aproveitamento de resíduos, geração de 
produtos de alto valor agregado e com qualidade nutricional e sanitária, bem como 
promover criações que respeitem os colaboradores e o bem estar dos animais. 

Na obra “Estudos em Zootecnia e Ciência Animal” estão apresentados trabalhos 
com foco em ovinocultura, avicultura, bovinocultura de corte e leite, alimentos 
conservados, reprodução, melhoramento genético, saúde pública, saúde dos animais, 
qualidade de alimentos e comportamento dos animais.

A Atena editora, tem papel importante na apresentação do conhecimento gerado 
nas instituições brasileiras ao público. Através de trabalhos científicos de alta qualidade, 
informa e atualiza os leitores das áreas afins. A cada obra publicada dá-se o primeiro 
passo de cada ciclo de evolução dos sistemas produtivos brasileiros.

Ressalta-se que o resultado de cada pesquisa se torna verdadeiramente efetivo 
e relevante quando o conhecimento gerado a partir dela é aplicado. A organização 
deste e-book agradece aos autores e instituições pela realização dos trabalhos e 
compartilhamento das informações!

Gustavo Krahl
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RESUMO: A seleção dos animais é muito 
importante para a eficiência produtiva de um 
rebanho, a partir da avaliação genética das 
características de conformação corporal que 
são de grande valor no melhoramento genético 
da raça. Assim, o presente estudo avaliou 73 
touros da raça Gir de diferentes centros de coleta 
de semên, com ano de nascimento de 1987 a 
2012. O Spand Transmitting Animal (STA) da 
conformação corporal do sistema mamário: 
inserção anterior de úbere, largura do úbere 
posterior, profundidade de úbere, comprimento 
de tetos e diâmetro de teto. As características 
do sistema mamário evoluem de acordo com 
a necessidade da seleção ao longo dos anos, 
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sendo uma ferramenta importante para uma maior produtividade da raça Gir Leiteiro.

PALAVRAS-CHAVE: Gado leiteiro, melhoramento genético, conformação corporal.

GENETIC TENDENCY OF DAIRY GIR BULLS OF INSEMINATION CENTERS FOR 
BREASTFEEDING CONFORMATION CHARACTERISTICS 

ABSTRACT: The selection of animals is very important for the productive efficiency 
of a herd, from the genetic evaluation of body conformation characteristics that are of 
great value within the genetic breeding of the breed. Thus, the present study evaluated 
data from 73 bulls of the Gir dairy breed from different semen collection centers, with 
year of birth from 1987 to 2012. The Spand Transmitting Animal (STA) of the body 
conformation of the mammary system: anterior udder insertion, posterior udder width, 
udder depth, teats length and teat diameter. Data were collected from 8 catalogs from 
2010 to 2015 of 3 insemination centers. The characteristics of the mammary system 
evolve according to the need of selection over the years, being an important tool for a 
higher productivity of the Gir dairy breed.
KEYWORDS: Dairy cattle milk, genetic improvement, body conformation. 

1 |  INTRODUÇÃO

A raça Gir Leiteiro vive um momento de ascendência no Brasil, no que diz respeito 
à produção de leite. Isso se deve ao fato da adaptabilidade destes animais aos solos e 
clima tropicais, bem como manejo. Estes fatores permitiram maior aproveitamento em 
âmbitos econômicos e ambientais, de acordo com dados da Associação de Criadores 
de Gir Leiteiro (2015).

A medida em que ocorria a busca por animais da raça, viu-se a necessidade da 
implantação de um programa para analisar os touros e as matrizes dos cruzamentos que 
já vinham sendo realizados. Assim, foi criado o Programa Nacional de Melhoramento 
do Gir Leiteiro (PNMGL), com o objetivo de favorecer o melhoramento genético do Gir 
e a seleção de características genéticas superiores para uma maior produção de leite, 
conformação e manejo (Verneque, 2011).

Segundo Freitas et al. (2002), todas as características do sistema mamário das 
vacas influenciam na saúde do úbere, ordenha, bem como na produção de leite. Logo, 
as características que são avaliadas pelo PNMGL quando falamos de sistema mamário 
são: inserção do úbere anterior, inserção do úbere posterior, profundidade do úbere, 
comprimento das tetas e diâmetro das tetas.

Os resultados das análises geradas por esse programa são obtidos em 
PTA (Predicted Transmitting Animal), STA (Spand Transmitting Animal), acurácia 
e confiabilidade. A STA é a capacidade prevista de transmissão de características 
genéticas, sendo uma medida do desempenho da produção esperada nas filhas de 
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um touro em relação a genética dos rebanhos padronizada para as características de 
conformação e manejo. Ela permite que as características possam ser comparadas, 
mesmo que tenham sido medidas em unidades diferentes. 

Essa característica é fundamental para auxiliar o criador na avaliação em 
conjunto, informando de que forma o touro pode melhorar o rebanho quando acasalado 
com vacas médias (PANETTO, et al., 2015). A análise dessas características é 
importante, pois as características funcionais influenciam diretamente na longevidade 
dos animais e, consequentemente, na lucratividade dos rebanhos leiteiros (Berry et 
al., 2005).

Deste modo, estudos que demonstram a evolução genética das características 
de conformação do sistema mamário ao longo dos anos de seleção de touros da raça 
Gir Leiteiro são necessários para predizer a produção de leite de suas descendentes.  

2 |  MATERIAL E MÉTODOS

Para o presente estudo foram utilizados dados de 73 touros da raça Gir Leiteiro de 
diferentes centrais de coleta de sêmen, com anos de nascimento variando de 1987 a 
2012. Foram utilizadas as STAs de características de conformação do sistema mamário: 
inserção de úbere anterior (IUA), largura de úbere posterior (LUP), profundidade de 
úbere (PU), comprimento de tetas (CT) e diâmetro das tetas (DT). 

Os dados para todas essas características juntamente com a data de nascimento 
dos animais foram coletados em 8 diferentes catálogos de 3 centrais de inseminação 
distintas, publicados de 2010 a 2015. 

Para realização da análise descritiva, primeiramente, tabulou-se os dados de 
acordo com o ano de nascimento de cada touro avaliado. É importante ressaltar que 
todas as empresas utilizavam o mesmo programa de avaliação genética para essas 
características. Para cada ano de nascimento foi realizado a média para todas as 
características de todos os animais nascidos no mesmo ano. 

Para avaliação das características foi realizada uma análise descritiva através da 
elaboração de gráficos tipo linhas, com a inserção de linhas de tendência através de 
regressão linear, elaborada pelo programa Microsoft® Excel® (2013). 

No presente estudo as características do sistema mamário foram apresentadas 
em dois grupos: as características relacionadas ao úbere e as relacionadas às tetas.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados para as características relacionadas as tetas estão apresentados 
na Figura 1.
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Figura 1 Tendência genética de características relacionadas a tetas transmitidas por touros Gir 
Leiteiro de centrais de inseminação.

Os resultados para as características relacionadas ao úbere estão apresentados 
na Figura 2.

Figura 2 Tendência genética de características relacionadas a úbere transmitidas por touros Gir 
Leiteiro de centrais de inseminação.

De acordo com Panetto et al. (2015), para se ter um valor genético positivo, o 
ligamento do úbere anterior deve ser forte para permitir que o úbere fi que bem aderido 
à região ventral do animal. O úbere ideal é o de STA intermediária, pois, agregam 
produtividade e armazenamento. 

Entretanto, para que o produtor escolha o touro que utilizará para melhorar a 
média do seu rebanho, é necessário defi nir primeiramente qual será o critério de 
escolha do mesmo, pois quando se busca uma maior permanência no rebanho, o 
ideal é um úbere mais raso. Por outro lado, quando se deseja selecionar animais com 
maior capacidade produtiva, deve-se selecionar reprodutores que transmitam valores 
genéticos intermediários para suas progênies. No presente estudo, a tendência linear 
praticamente manteve-se estável mesmo ao decorrer dos anos e da inclusão de 
animais mais jovens.

Segundo Verneque et al. (2014), a STA esperada tanto para comprimento 
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quanto para diâmetro de tetas é intermediária. Porém aceita-se para os valores de 
diâmetros, uma STA negativa. Os valores obtidos para comprimento e diâmetro de 
tetas, aumentaram levemente nos animais mais jovens, entretanto analisando a linha 
de tendência do mesmo, esse valor não difere muito dos obtidos nos animais velhos. 
Já as STA’s para comprimento de tetas, foram maiores para os animais jovens. 

Além disso, a avaliação da conformação do úbere e das tetas é importante, 
pois, de acordo com Porcionato et. al. (2009), as diferenças morfométricas internas e 
externas do úbere podem influenciar a adaptação dos animais ao manejo de ordenha. 
Assim, essas medidas podem ser exploradas em um programa de seleção de animais 
mais adaptados à ordenha mecanizada.

4 |  CONCLUSÃO

As características do sistema mamário têm grande influência na produção de 
leite, assim o produtor deve atentar a essas medidas selecionando reprodutores que 
permitam uma vida útil efetiva dentro do rebanho, diminuindo as taxas de descarte. 
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