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RESUMO: Apesar da potencialidade da 
caprinocultura no Maranhão, ainda não 
existem programas de melhoramento genético 
estruturados com esta espécie. De acordo com 
a literatura consultada, não foram encontrados 
dados referentes ao fluxo de genes entre os 
rebanhos caprinos no município de São Luís 
– Ma. Sabe-se que qualquer desorganização 

nesta estrutura de populações implica em 
menor desempenho produtivo e menor retorno 
econômico aos criadores. Neste sentido, este 
trabalho objetivou caracterizar a estrutura 
organizacional de melhoramento genético 
de caprinos na microrregião de aglomeração 
urbana de São Luís - MA, a partir da obtenção 
de dados por meio da aplicação de questionário 
semiestruturado, junto aos produtores de 
caprinos, contendo questões objetivas. A 
classificação dos rebanhos, quanto a sua 
estrutura organizacional, foi realizada conforme 
modelo apresentado por ALVES et al. (1999), 
com base na origem e uso dos reprodutores. 
De acordo com os dados obtidos, observou-
se que 50% dos rebanhos foram classificados 
como multiplicadores (estrato intermediário da 
pirâmide), 25% como rebanho comercial (base da 
pirâmide) e 25% como rebanho isolado. Destaca-
se, de acordo com os resultados apresentados, a 
ausência do rebanho núcleo (ápice da pirâmide), 
o que pode comprometer os extratos inferiores. 
De acordo com os resultados apresentados, 
o rebanho de caprinos na microrregião de 
aglomeração urbana de São Luís -MA mostra-
se desestruturado, com a ausência do rebanho 
núcleo. Conclui-se que esta situação requer a 
necessidade de implementação de ações que 
promovam a disseminação de material genético 
superior para as demais camadas da pirâmide, 
resultando em maior progresso genético do 
rebanho.
PALAVRAS-CHAVE: Caprinocultura, cadeia 
produtiva, melhoramento genético.
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ORGANIZATIONAL STRUCTURE FOR GENETIC IMPROVEMENT OF GOATS IN 
THE MICROREGION OF THE URBAN AGGLOMERATION OF SÃO LUÍS-MA

ABSTRACT: Despite the potential of goat farming in Maranhão, there are still no structured 
genetic improvement programs with this species. In accordance to the literature search, 
no data were found regarding the gene flow among goat herds in the municipality of São 
Luís – MA. It is known that any disorganization in this population structure implies lower 
productive performance and lower economic return to breeders. Then, this work aimed to 
characterize the organizational structure of genetic improvement of goats in the microregion 
of the urban agglomeration of São Luís - MA, from the data collection through the application 
of a semi-structured questionnaire, with goat producers, containing objective questions. The 
classification of herds, regarding their organizational structure, was performed according to 
the model presented by ALVES et al. (1999), based on the origin and use of sires. According 
to data collected, it was observed that 50% of the herds were classified as multipliers 
(intermediate stratum of the pyramid), 25% as commercial herd (base of the pyramid) and 
25% as isolated herd. It stands out, according to the results presented, the absence of the 
nucleus herd (peak of the pyramid), which can compromise the lower strata. It is concluded 
that this situation requires the need to implement actions that promote the dissemination 
of superior genetic material to the other layers of the pyramid, resulting in greater genetic 
progress in the herd.
KEYWORDS: Goat raising, productive chain, genetic improvement.

 

1 |  INTRODUÇÃO 
O aumento na produção de alimentos para suprir o crescimento da população 

humana depende progressivamente de espécies resistentes e produtivas na agricultura e 
pecuária. O melhoramento genético atua visando aumentar a produtividade, sendo as raças 
ou espécies nativas adaptadas através das gerações às condições ambientais utilizadas 
como base para os trabalhos (OLIVEIRA, 2012).

Dentre as espécies domésticas, os caprinos ganham destaque por sua capacidade 
reprodutiva, adaptação e rusticidade (OLIVEIRA, 2012). De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (2018), a região Nordeste do país possui 90% do 
efetivo populacional caprino. O Estado do Maranhão possui um rebanho efetivo caprino de 
359.757 cabeças, o que corresponde a 3,36% do contingente nacional. 

Apesar da potencialidade da caprinocultura no Maranhão, ainda não existem 
programas de melhoramento genético estruturados com esta espécie. A estruturação 
organizacional em três estratos permite alcançar maior eficiência e sucesso na produção. 
Os rebanhos núcleos – onde ocorre o melhoramento – são responsáveis pela disseminação 
do fluxo gênico para os estratos inferiores – rebanhos multiplicadores e comerciais (ALVES 
et al.,1999). 

Diante do exposto, o estudo é pioneiro e necessário, pois fornece informações acerca 
da cadeia produtiva de caprinos na cidade de São Luís e microrregião de aglomeração 
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urbana e de sua estrutura organizacional que subsidiará a aplicação do melhoramento nos 
rebanhos, servindo de base para posteriores estudos. Os resultados obtidos podem ser 
alicerce para o desenvolvimento científico, contribuindo para a implantação de programas 
de melhoramento genético animal de caprinos.

Nesse sentido, o presente trabalho objetivou caracterizar a estrutura organizacional 
de melhoramento genético de caprinos na microrregião de aglomeração urbana de São 
Luís - MA.

2 |  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
De acordo com ALVES et al. (1999), em um programa de melhoramento genético 

de qualquer espécie, a classificação dos rebanhos, quanto a sua estrutura  organizacional, 
baseia-se normalmente na existência de um rebanho núcleo, rebanho multiplicador e 
rebanho comercial, resultando em uma estrutura tipicamente piramidal, conforme Figura 1. 
As setas representam a passagem de reprodutores de um estrato para  outro.

Figura 1 - Estrutura organizacional de rebanhos

Fonte: ALVES et al.,1999.

Os animais produzidos no rebanho núcleo são disseminados para a maioria dos 
criadores, havendo ou não uma etapa intermediária de multiplicadores (GOMES et al., 
2015). Desta forma, ocorre a disseminação de material genético superior  para as demais 
camadas da pirâmide, resultando em maior progresso genético do rebanho.

Para Braga Lôbo et al. (2012), no Brasil, a espécie caprina não apresenta uma 
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estrutura populacional e um ambiente socioeconômico-político compatível para esquemas 
convencionais de melhoramento genético. Na realidade, na maioria das unidades de criação, 
essas atividades caracterizam-se muito mais como uma economia de subsistência, voltada 
para o autoconsumo familiar e venda de eventuais excedentes (GUIMARÃES FILHO et al., 
2006).

 

3 |  METODOLOGIA 
O presente trabalho foi realizado a partir da obtenção de dados coletados nas 

propriedades de criadores de caprinos nos municípios que constituem a microrregião 
de aglomeração urbana de São Luís – MA. Esta microrregião está dividida em quatro 
municípios: São Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar.

Com base no banco de dados da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do 
Maranhão – AGED e através dos criadores foram selecionadas as propriedades de caprinos 
por meio de amostragem probabilística por conveniência, levando-se em consideração 
o número de animais machos e fêmeas em reprodução. O levantamento de dados foi 
realizado por meio da aplicação de questionário semiestruturado, junto aos produtores de 
caprinos, contendo questões objetivas, com informações quanto à estrutura organizacional 
do rebanho e os sistemas de criação adotados. 

A classificação dos rebanhos, quanto a sua estrutura organizacional, foi realizada 
com base na origem e uso dos reprodutores, podendo ser classificados em: rebanho 
núcleo (rebanhos que não utilizam reprodutores externos e repassam reprodutores para 
outros rebanhos), multiplicador (rebanhos que utilizam reprodutores externos ou próprios 
e repassam reprodutores para outros rebanhos) e comercial (definidos como rebanhos 
que utilizam reprodutores externos ou próprios e não repassam reprodutores para outros 
rebanhos), conforme modelo apresentado por ALVES et al.,1999.

 

4 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na Tabela 1, são apresentados os resultados referentes à classificação do rebanho 

caprino da microrregião de aglomeração urbana de São Luís – MA quanto a sua estrutura 
organizacional. Verifica-se que 50% dos rebanhos foram classificados como rebanho 
multiplicador, 25% como rebanho comercial e 25% como rebanho isolado, não verificando-
se a presença de rebanho núcleo.
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Tipo de  
rebanho

Utilizam
reprodutores

externos

Utilizam  
rreprodutores

próprios
Repassam 

reprodutores
Número  de
rebanhos Rebanhos (%)

Núcleo Não Sim Sim 0 0

Multiplicador Sim Sim Sim 2 50%

Multiplicador Sim Não Sim 0 0

Comercial Sim Sim Não 1 25%

Comercial Sim Não Não 0 0

Isolado Não Sim Não 1 25%

Tabela 1 - Classificação do rebanho caprino quanto a sua estrutura organizacional 

Fonte: Autor (2021).

De acordo com os resultados, verifica-se que o rebanho dessa região vem mostrando-
se desestruturado, pois não há a presença de rebanho núcleo na região, sendo que é 
nesse estrato que são efetuados os processos seletivos. Para Gomes et al., (2015), a falta 
de organização da estrutura implica numa terminação tardia dos animais, tendo assim um 
custo de produção mais elevado, qualidade de carcaça inferior e baixo retorno econômico. 

Na realidade, nos rebanhos avaliados, os animais produzidos no estrato multiplicador 
é que são repassados para a maioria dos criadores, conforme verifica-se na Tabela 1. Os 
multiplicadores são aqueles produtores que praticam pouca ou há ausência de seleção, 
possuem rebanhos de razoável qualidade genética e, por isso, vendem animais para 
reprodução, quer sejam puros ou cruzados (ALVES et al.,1999).

A caracterização do perfil dos produtores de caprinos na microrregião estudada é 
uma ferramenta importante na tomada de decisões quanto ao acesso dos produtores a 
tecnologias cabíveis para o manejo animal. Os resultados da pesquisa mostraram que 
50% dos produtores têm entre 20 a 30 anos, caracterizando a condução da atividade por 
produtores mais jovens. Não foi verificado a presença de produtores analfabetos. 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 2, verifica-se que a maioria 
dos criadores da microrregião estudada adotam o sistema de criação semi-intensivo, 
totalizando 50% dos criadores. Este resultado pode estar relacionado, em parte, com o 
grau de escolaridade dos criadores. Para Eloy et al. (2007), as principais vantagens do 
sistema semi-intensivo estão relacionadas com a maior adoção de tecnologias, associadas 
à utilização da escrituração zootécnica e do controle sanitário do rebanho.

O sistema extensivo é adotado por apenas 25% dos criadores. Este resultado 
diferencia-se da maioria dos trabalhos encontrados na literatura, cujo sistema predominante 
é o extensivo. Em um estudo realizado por Costa (2008), no estado da Paraíba, os resultados 
mostraram que há predominância das explorações extensivas, sem uso de técnicas de 
manejo e praticamente sem nenhuma escrituração zootécnica ao caracterizarem o sistema 
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de produção de caprinos e ovinos.

Figura 2 - Identificação dos sistemas de criação

Fonte: Autor (2021).

 

5 |  CONCLUSÃO
De acordo com os resultados apresentados, o rebanho de caprinos na microrregião 

de aglomeração urbana de São Luís -MA mostra-se desestruturado, com destaque para a 
ausência do rebanho núcleo. Conclui-se, neste caso, que esta situação requer a necessidade 
de implementação de ações que promovam a disseminação de material genético superior 
para as demais camadas da pirâmide, resultando em maior progresso genético do rebanho.
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