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APRESENTAÇÃO

Em todas as áreas de conhecimento a pesquisa é uma das formas de se alcançar 
respostas e dar origem a teorias. Para se criar uma teoria não é suficiente a afirmação 
de uma suposição, deve-se seguir algumas fases do que é chamado de investigação 
científica, que através de procedimento lógico, produz conhecimento científico testado, 
comprovado e seguro. As fases que que devem ser seguidas são a observação, as 
hipóteses, o método de pesquisa e a conclusão. 

Desta forma os estudos científicos (prático) têm a intenção de aumentar os 
horizontes destas teorias, servindo para contrapor ou melhorá-las, podendo acrescentar 
informações, integrar dados, corrigir resultados ou ainda expandir os grupos de estudo.

Neste segundo volume, a Atena Editora traz Investigações e técnicas científicas 
na área de Medicina Veterinária e Zootecnia, abrangendo diversas culturas (apicultura 
avicultura, bovinocultura, caprinocultura, cinocultura, ovinocultura e piscicultura) 
e a investigação científica dentro da clínica médica veterinária, onde você poderá 
aprofundar seus conhecimentos na área e conhecer as técnicas utilizadas para o 
estudo científico.

Boa leitura!
Valeska Regina Reque Ruiz
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RESUMO: Os recursos genéticos animais 
existentes na natureza, compõem fonte 
de diversidade biológica e de variabilidade 
genética, sendo um patrimônio vital para a 
espécie humana. A conservação deste material 
refere-se a uma estratégia fundamental para a 
preservação da sua base genética. Objetivou-se 
avaliar uma proposta de conservação in situ de 
aves caipiras, desprovidas de pigóstilo (Suru), 

oriundas de criadouros da região sul de Mato 
Grosso, Brasil. A Proposta estudada consistiu 
numa importante atividade de difusão de 
conhecimento científico junto aos acadêmicos 
e produtores, participantes do projeto. Faz-
se necessário o estudo das características 
produtivas e fisiológicas das aves Suru, de 
modo que, a permitir o fomento da atividade 
criatória e impedir a extinção dessas aves.
PALAVRAS-CHAVE: conservação, ex situ, in 
situ, pigóstilo

CONSERVATION OF “SURU” BIRDS IN THE 

SOUTHERN REGION OF MATO GROSSO, 

BRAZIL

ABSTRACT: The animal genetic resources 
existing in nature, make up a source of 
biological diversity and genetic variability, 
being a vital patrimony for the human species. 
The conservation of this material refers to a 
fundamental strategy for the preservation of its 
genetic base. The objective of this study was to 
evaluate a proposal for the in situ conservation 
of white birds, devoid of birds (Suru), from 
breeding farms in the southern region of 
Mato Grosso, Brazil. The proposal studied 
consisted in an important activity of diffusion 
of scientific knowledge among the academics 
and producers, participants of the project. It is 
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necessary to study the productive and physiological characteristics of the Suru birds, 
so that, to allow the fostering of the productive activity and prevent the extinction of 
these birds.
KEYWORDS: conservation, ex situ, in situ, pigostil 

1 |  INTRODUÇÃO

No Brasil, as galinhas domésticas foram introduzidas pelos portugueses, no 
período da colonização. Durante décadas, as aves foram criadas soltas, o que propiciou 
cruzamentos aleatórios, ou seja, um processo de adaptação e seleção natural que deu 
origem as galinhas “crioulas” (Carvalho et al., 2018) ou “naturalizadas” ou “locais”. 
Dentre as características dessas aves, destacam-se a rusticidade, a prolificidade, a 
resistência aos parasitas e as doenças e a alta variabilidade genética (EGITO et al., 
2002).

A criação de galinhas caipiras, na maioria das vezes, é realizada por pequenos 
produtores, de forma empírica, sem muitos recursos, cujo principal objetivo consiste 
em incrementar a renda familiar (Oliveira et al., 2014). Inúmeras raças animais vêm 
desaparecendo, ou sendo absorvidas, ou trocadas por outras raças, consideradas de 
maior produção (Rosa, 2004). Desse modo, o grande polimorfismo gênico das aves 
caipiras as torna um bom reservatório genético (OLIVEIRA et al., 2014).

Villela et al. (2009) evidenciaram que os recursos genéticos animais existentes 
na natureza, fonte de diversidade biológica e de variabilidade genética, compõem um 
patrimônio vital para a espécie humana. A conservação deste material refere-se a uma 
estratégia fundamental para a preservação da sua base genética, especialmente em 
decorrência das combinações genéticas únicas que poderão ser úteis no futuro. 

De modo geral, a conservação genética vem sendo realizada através de Núcleos 
de Conservação, mantidos no habitat onde os animais se desenvolveram e foram 
submetidos à seleção natural – in situ e mediante o armazenamento de sêmen e 
embriões – ex situ (EGITO et al., 2002).

As galinhas caipiras, desprovidas de pigóstilo (conjunto formado pelas últimas 
vértebras caudais em uma ossificação, onde estão inseridas a musculatura e as 
penas das caudas das aves), denominadas de “Suru”, ou “Suruco”, “Surô”, “Cotó” ou 
“Rabicó”, constituem uma variedade pouco explorada cientificamente. Desse modo, o 
estudo das características fenotípicas e genotípicas dessas aves faz-se de relevância 
para a Zootecnia, sendo possível realizar a sua conservação.

Objetivou-se avaliar uma proposta de conservação in situ de galinhas caipiras, 
desprovidas de pigóstilo (Suru), oriundas de criadouros da região sul de Mato Grosso, 
Brasil.
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2 |  MATERIAL E MÉTODOS

A Proposta de Conservação in situ de galinhas Suru na região Sul de Mato 
Grosso, iniciou em fevereiro de 2013. A primeira etapa consistiu na divulgação do 
Projeto junto aos criadores da referida região; e a segunda na formação de parcerias, 
sendo recebidos exemplares de aves (machos e fêmeas) para formação das famílias 
(n=4).

A partir da avaliação individual da ave, foi possível designar à sua destinação 
(família). Tal procedimento permitiu a aplicação do método de seleção individual e 
massal, cujo propósito foi formar população de galinhas e falos com padrão específico 
para esta característica, bem como para a produção de carne, ovos e pintinhos.

As aves foram advindas dos criadores dos municípios de Rondonópolis-MT, 
Pedra Preta-MT e Poxoréo-MT. As famílias das aves foram mantidas num galinheiro 
construído com materiais alternativos, na Universidade Federal de Mato Grosso – 
UFMT, Campus de Rondonópolis-MT. As práticas de manejo foram realizadas por 
acadêmicos do Curso de Zootecnia, bolsistas e voluntários.

A formação das famílias foi realizada seguindo critério de cor da plumagem 
e porte dos animais, as quais foram separadas por boxe, com área total de 1,7m2, 
bebedouro, comedouro e ninhos. Em cada boxe foram mantidas cinco galinhas Suru 
(Figuras 1 e 2) e um galo caipira Suru (Figura 3), sendo desta forma, o manejo 
reprodutivo controlado.

Figura 1. Galinha Suru (a) e galinha caipira normal (b)
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Figura 2. Vista lateral (a) e vista dorsal (b) da galinha Suru

Figura 3. Galos Suru (a e b)

Os ovos foram colhidos diariamente dos ninhos, e armazenados em caixa 
climatizada. Para os ovos serem incubados, adotou-se o critério de seleção apenas 
pela cor, peso e tempo de postura. A posteriori, os ovos foram encaminhados para 
incubação artificial, em chocadeira. No sétimo dia da incubação, os ovos foram 
submetidos à ovoscopia, sendo constatados 80% dos ovos com embriões em 
desenvolvimento. Adicionalmente, foi realizada incubação natural (12 ovos/ave), cuja 
taxa de eclosão obtida foi de 83,30%, equivalente a 10 pintinhos por procedimento. 

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo os pequenos avicultores da região Sul de Mato Grosso, o número 
de aves Suru, no passado era maior, de modo que, no momento do estudo, essas 
aves foram exceções nos planteis. Tal fato demonstrou a importância em realizar a 
conservação in situ da espécie, bem como de consolidar as atividades do Núcleo de 
Conservação da UFMT.

No que se refere às características produtivas e econômicas das aves “Suru”, os 
relatos empíricos dos produtores indicaram a precocidade, o bom ganho de peso e o 
uso para fins ornamentais, tendo por essa razão valor de mercado superior às demais 
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aves. Entretanto, foi descrito que a existência da extinção dessas aves, por conta da 
falta de manejo reprodutivo.

Mariante et al. (2005) apontaram que a diminuição do risco de extinção das raças 
naturalizadas, está intimamente ligada à sua inserção nos atuais sistemas de produção. 
E ainda que, para que se tenha maior sucesso, a identificação da característica mais 
marcante da referida raça, de modo a agregar valor e atrair o interesse dos criadores. 

A possibilidade de criação racional de aves caipiras sem raça definida (SRD) pode 
resultar em bons resultados econômicos e sociais. Tal fato, independe da modalidade 
criatória (experimental em cativeiro, semi-confinamento, confinamento), e ainda pode 
resultar na seleção e melhoramento genético destas aves. Além, de incorporar estas 
aves aos sistemas produtivos. 

De acordo com Oliveira et al. (2014), os recursos genéticos de um país, formam um 
patrimônio biológico e cultural único e devem indicar os valores de cada raça, buscando 
desenvolver raças nacionais. Desse modo, a conservação de raças naturalizadas 
refere-se a uma alternativa para garantir a sustentabilidade e manutenção de recursos 
naturais em tempos de restrições ambientais.  

A importância em conservar os recursos genéticos animais (rebanhos), reside no 
fato desses servirem como futuros doadores em programas de reintrodução, uma vez 
que permite a execução de pesquisas nas mais variadas áreas, tais como a Zootecnia 
e a Biologia (VILLELA et al., 2009).

Os seguintes entraves foram verificados durante o estudo: 1) pequeno número de 
indivíduos avaliados e 2) mortes naturais ocorridas (ataque de predadores). Carvalho 
et al. (2016) descreveram que a caracterização genética de galinhas crioulas vem 
sendo feita por alguns países (Espanha, Índia, Peru), com o propósito de evitar a perda 
desse material genético. Contudo, apenas 25% das raças de galinhas crioulas fazem 
parte de algum tipo de conservação, sendo preciso estudar e calcular a variabilidade 
genética dessas aves. 

Ribeiro & Arandas (2015) evidenciaram que países em desenvolvimento, como 
o Brasil, possuem grande diversidade de raças adaptadas e que podem ser usadas 
para produzir alimentos de alta qualidade para as comunidades onde são criadas. As 
pesquisadoras afirmaram ainda que para garantir a sobrevivência das raças locais e 
dos agroecossistemas nos quais estão inseridos, sendo que a produção animal deve 
ser feita com enfoque conservacionista.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Proposta de conservação in situ de aves Suru na região Sul de Mato Grosso, 
Brasil consistiu numa importante atividade de difusão de conhecimento científico junto 
aos participantes do projeto. Todavia, faz-se necessário o estudo das características 
produtivas e fisiológicas das aves Suru, de modo que, a permitir o fomento da atividade 
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criatória e impedir a extinção dessas aves.
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