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RESUMO: A ferramenta de melhoramento 
genético animal, conhecida como seleção, é 
uma técnica que visa a escolha dos melhores 
indivíduos para serem utilizados no processo 
reprodutivo. As características consideradas 
como critérios de seleção em cães são, em 
regra, a morfologia, o comportamento, saúde e 
a facilidade de aprendizado para desempenhar 

determinadas funções. Apesar do crescimento 
quantitativo desses animais nos centros urbanos, 
verifica-se na literatura a escassez de trabalhos 
relacionados com o melhoramento genético 
desta espécie. Sendo assim, objetivou-se com o 
presente estudo identificar e descrever o uso da 
seleção como técnica de melhoramento genético 
de cães nos canis dos municípios de São Luís e 
de São José de Ribamar - MA. Os dados para 
a realização do presente estudo foram obtidos 
nos canis dos municípios de São Luís e São 
José de Ribamar - MA, registrados no Kennel 
Club, por meio da aplicação de questionário 
semiestruturado, de forma presencial e online. 
Ao todo foram avaliados 10 canis, totalizando 210 
cães. De acordo com os resultados obtidos, os 
critérios de seleção adotados pelos criadores são 
os morfológicos e os comportamentais. Todos 
os criadores consideram o formato do crânio e 
do focinho um critério de seleção morfológico 
importante na caracterização racial. Quanto às 
características comportamentais, destaca-se a 
socialização como um critério de seleção adotado 
por 70% dos criadores. Os resultados permitem 
concluir que, nos canis visitados, a morfologia e 
o comportamento constituem-se como critérios 
importantes de seleção, destacando-se o formato 
do crânio e focinho e a obediência como garantia 
do padrão racial e o desempenho funcional dos 
animais.
PALAVRAS-CHAVE: Cães, melhoramento 
genético, seleção.
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USE OF SELECTION AS A GENETIC IMPROVEMENT TECHNIQUE APPLIED IN 
DOGS: STUDY IN KENNELS OF THE MUNICIPALITIES OF SÃO LUÍS AND SÃO 

JOSÉ DE RIBAMAR - MA
ABSTRACT: The animal genetic improvement tool, known as selection, is a technique that aims 
to choose the best ones needed to be used in the reproductive process. The characteristics 
considered as the categories of selection of dogs are, as a morphology, behavior, health and a 
learning facility for competency functions. Despite the quantitative growth of these animals in 
urban centers, there is a scarcity of studies in the literature related to the genetic improvement 
of this species. Thus, the aim of this study was to identify and describe the use of selection 
as a technique for genetic improvement of dogs in kennels in the municipalities of São Luís 
and São José de Ribamar - MA. The data for this study were obtained in the kennels of the 
cities of São Luís and São José de Ribamar - MA, registered in the Kennel Club, through the 
application of a semi-structured questionnaire, in person and online. In all, 10 kennels were 
taken, totaling 210 dogs. According to the chosen results, the selection criteria adopted by 
the breeders are morphological and behavioral. All breeders consider the shape of blood 
and muzzle an important morphological selection criterion in racial characterization. As for 
behavioral characteristics, socialization stands out as a selection criterion adopted by 70% 
of breeders. The mandatory results prevail that, in kennels, morphology and behavior are 
important selection criteria, highlighting the shape of the blood and muzzle and obedience as 
a guarantee of the racial standard and functional performance of the animals.
KEYWORDS: Dogs, genetical enhancement, selection.

 

1 |  INTRODUÇÃO 
Há cerca de 9000 anos a.C. surge um novo avanço na humanidade: a pecuária, para 

o qual alguns instintos dos cachorros, herdados dos lobos, foram fundamentais. Alguns 
cães eram talentosos para conduzir rebanhos, proteger ovelhas e bois. Estas habilidades 
viraram um grande critério de seleção entre os cães, sendo que os que mais se davam bem 
entre as pessoas eram os que executavam melhor essas tarefas. 

O homem passou a fazer uma seleção artificial, provocando cruzamentos entre 
animais mais eficientes para a execução de tarefas. A partir deste momento, os cães 
começaram a se diversificar, dando início às primeiras raças (ORTIZ, 2015).

As características consideradas como critérios de seleção de cães são, em regra, 
a morfologia, comportamento, saúde e a facilidade de aprendizado para desempenhar 
determinadas funções. Segundo Prado e Soares (2014), devemos considerar que para 
cada atividade, algumas características devem ser selecionadas, tais como: a sobriedade, 
a robustez, a agilidade, a memória e a fidelidade.

Apesar do crescimento quantitativo desses animais nos centros urbanos, verifica-se 
na literatura a escassez de trabalhos relacionados com o melhoramento genético desta 
espécie. Pouco ou quase nada, com base na literatura consultada, tem sido discutido. 

Sendo assim, objetivou-se com o presente estudo, identificar e descrever o uso da 
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seleção como técnica de melhoramento genético de cães nos canis dos municípios de São 
Luís e de São José de Ribamar, no estado do Maranhão.

 

2 |  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
A ferramenta de melhoramento animal, conhecida como seleção, é uma técnica 

que visa a escolha dos melhores indivíduos para serem utilizados no processo reprodutivo 
(CARNEIRO JUNIOR, 2009). É, na verdade”[...] a decisão de permitir que os melhores 
indivíduos de uma geração sejam pais da geração subsequente”, de acordo com Euclides 
Filho (1999). 

Desde que os cães começaram a conviver com os seres humanos, eles passaram 
por um processo de seleção rigorosa das raças (LINDSAY, 2000). Muitos destes critérios 
envolviam a seleção de cães para determinado tipo de trabalho. Ao longo da história da 
humanidade, os critérios de seleção de cães foram se modificando, sendo influenciados 
principalmente pelo desenvolvimento industrial, pelo surgimento das cidades e mudanças 
no estilo de vida.

Atualmente, muitos destes critérios são estabelecidos pela cultura do consumo, do 
fetiche, da ditadura da beleza e da transformação do outro em mercadoria (BAUMAN, 
2008, p.132). Assim, verificamos que as raças tendem a ser padronizadas de acordo com 
as habilidades que os cães possuem naturalmente e das capacidades que desenvolvem 
para a execução das diferentes tarefas, nas respetivas forças que os detêm, passando à 
descendência as características selecionadas (ALLSOP, 2011).

O sucesso dessa relação homem-cão é o motivo da utilização destes animais nos 
serviços de Segurança Pública (faro de entorpecentes, artefatos explosivos, salvamento 
de humanos) com caráter preventivo e de enfrentamento (MACHADO, 2013). Desta 
forma, estudos estão sendo realizados para selecionar cães no âmbito da segurança e 
companhia. Um dos parâmetros principais levados em consideração na seleção destes 
cães é o comportamento, respeitando sempre os limites impostos pelos padrões de bem-
estar da espécie (MACHADO, 2013; PEREIRA, 2013).

Para este propósito, características como temperamento e capacidade cognitiva 
do animal são a base para a seleção destes animais, ou seja, processos mentais como 
percepção, consciência, aprendizado, memória e tomada de decisões em resposta aos 
estímulos do meio são mecanismos da cognição (HECKLER, 2010).  

 

3 |  METODOLOGIA 
O presente trabalho foi realizado a partir da obtenção de dados coletados em 10 

canis, pertencentes aos municípios de São Luís e São José de Ribamar e filiados ao Kennel 
Club. O Kennel Club é uma organização de criadores voltada para assuntos relacionados 
à criação de cães, registros, exposições e promoção de mais de uma raça de cães. De 
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acordo com um levantamento realizado, os referidos municípios apresentam cerca de 12 
canis ativos e filiados ao Kennel Club.

O levantamento de dados foi realizado por meio da aplicação de questionário 
semiestruturado e formulário de identificação do perfil dos canis junto aos proprietários. O 
questionário semiestruturado é composto por questões objetivas e subjetivas que abordam 
informações quanto à utilização da seleção como ferramenta do melhoramento genético 
dos cães. 

O formulário de identificação, por sua vez, é composto por perguntas relacionadas 
ao perfil do canil: raças criadas, finalidade da criação, tempo de criação, manejo dos 
animais, procedimentos veterinários, entre outros dados. Ressalta-se que para todos os 
proprietários a participação foi voluntária, com assinatura prévia de Termo de Consciência 
Livre e Esclarecido (TCLE).

Em razão do atual cenário de pandemia vivido e da não permissão de visitas em 
algumas propriedades, o questionário semiestruturado foi adaptado para a plataforma 
Google Formulários, de forma que fosse respondido on-line pelos proprietários. Em relação 
ao formulário de identificação, este foi aplicado durante as visitas realizadas e, para os 
proprietários que não permitiram visitas em seus canis, foi aplicado de forma remota 
através de plataformas de reunião online (Google Meet e Zoom). 

 

4 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos foram agrupados, para melhor compreensão dos dados, 

primeiramente, quanto ao quantitativo de padreadores e matrizes, seguido pela 
caracterização dos canis visitados, e, por último, quanto aos critérios de seleção de 
padreadores e matrizes adotados pelos criadores dos canis. 

4.1 Quantitativo de padreadores e matrizes 
Os dados coletados por meio da aplicação do questionário e formulário de 

identificação encontram-se destacados na tabela abaixo.
Na Tabela 1, verifica-se que 20% dos criadores entrevistados possuem em torno de 

10 cães em seu plantel, 60% dos canis apresentam cerca de 15 a 30 cães e apenas 20% 
possuem acima de 30 cães em seu plantel.
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Canis N° de matrizes N° de padreadores Total de cães

Gigante de 
Jussatuba

6 4 10

Bull Ranch 7 3 22

Cherie Famille 18 6 30

Vila do Conde 10 3 15

Paço do Lumiar 7 8 15

Guaraciara 30 12 42

Realengo 22 11 33

Ilha Magna 4 3 7

Luxury Poms 10 4 20

Rufus Ranch 10 6 16

TOTAL - - 210

Tabela 1 – Número de padreadores e matrizes dos canis visitados

Fonte: Autor (2021).

4.2 Caracterização dos canis visitados 
Em relação aos canis visitados, observou-se que as principais finalidades dos 

criadores de cães são hobby, exposições e venda, sendo outras finalidades também 
citadas, como a busca pelo melhoramento genético da raça e a criação de cães saudáveis 
e para companhia.

Quando questionados por que razão escolheram a CBKC (Confederação Brasileira 
de Cinofilia) para realizar o registro de seus cães, os proprietários alegaram que esta é a 
única instituição no Brasil filiada à FCI e, portanto, a única que apresenta reconhecimento 
e credibilidade internacional. Além disso, também foi citado que esta instituição apresenta 
normas e guias para a criação de cada raça, funcionando como um direcionamento para 
os criadores de cães.

No que diz respeito às dificuldades encontradas na criação de cães, muitos 
proprietários relatam problemas relacionados ao clima quente, pois este afeta diretamente 
o bem-estar dos animais e o desenvolvimento da pelagem dos cães da raça Spitz Alemão, 
e a grande prevalência de mosquitos que podem transmitir doenças como a leishmaniose, 
dificultando a criação. 

Os proprietários também relataram as principais doenças das raças criadas: em 
Dogues Alemães, como é o caso dos canis Rufus Ranch e Gigante de Jussatuba, a 
principal doença que acomete os cães é a torção gástrica, também relatada em canis de Fila 
Brasileiro, como o Realengo. Nos Spitz Alemães, as principais doenças citadas pelos canis 
Luxury Poms e Cherie Famille são a luxação de patela, queda de glicose (hipoglicemia) em 
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filhotes e a alopecia. 
Em Buldogues, do canil Bull Ranch e Vila do Conde, a condição mais relatada está 

relacionada a problemas de pele e respiratórios. Em Rottweilers, dos canis Rufus Ranch 
e Vila do Conde, a principal doença citada é a displasia coxofemoral, também relatada no 
canil Ilha Magna, de Pastor Alemão. Além destas condições, também foram citadas doenças 
como erliquiose e babesiose, transmitidas por carrapatos, leishmaniose, transmitida pelo 
mosquito-palha, e algumas viroses como parvovirose e cinomose. 

4.3 Critérios de seleção de padreadores e matrizes adotados pelos 
proprietários dos canis

Os critérios de seleção dos padreadores e matrizes adotados pelos criadores 
encontram-se nas Figuras 1 e 2.

Na Figura 1, verifica-se que os critérios morfológicos adotados pelos criadores de 
cães, nos canis visitados, são baseados, principalmente, nos formatos do crânio, focinho, 
orelha, pelagem, tamanho e comprimento do animal, musculatura, comprimento dos 
membros e dimorfismo sexual.

Os cães são selecionados de acordo com as qualidades que interessam ao homem, 
como pelagem, faro, beleza, porte, comportamento e agilidade (ANDRADE; PINTO; e 
OLIVEIRA, 2002). Para Rossi (2019), cada trabalho demanda características morfológicas 
ou comportamentais específicas dos animais. Cães de busca e resgate, por exemplo, 
além de um excelente olfato, devem ter vigor físico, resistência e nível alto de energia 
para manter a motivação nas buscas (que para eles acabam sendo divertidas, já que eles 
adoram buscar o brinquedo e a recompensa final).

Alguns criadores também apontaram e acrescentaram outros critérios morfológicos 
utilizados por eles, como coloração da pelagem, inserções de cauda e orelha, além de 
angulações de membros dianteiros e traseiros e o tipo de mordedura apresentada pelo 
animal, sempre seguindo os padrões de cada raça.
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Figura 1 – Critérios de seleção morfológica adotados pelos criadores dos canis

Fonte: Autor (2021).

Em se tratando dos critérios de seleção baseados em características comportamentais 
(Figura 2), os proprietários utilizam como base a agressividade, passividade, obediência, 
impulso de caça, socialização e concentração dos cães para realizar a seleção de matrizes, 
padreadores e filhotes. Destaca-se como critério de seleção mais importante, dentre as 
características comportamentais, a obediência, com 26% da preferência.

A genética desempenha grande função na manifestação comportamental, no 
entanto, se a genética do animal não é boa, não haverá bom desempenho, por melhor 
que seja o ambiente e a técnica de treinamento (MACEDO, [2016?], citado por MESADRI, 
2017).

Um detalhe muito importante a ser citado é que, apesar de selecionarem a 
agressividade, os proprietários ressaltaram que os cães devem ter um temperamento 
equilibrado acima de tudo, sem apresentar sinais de descontrole e atacar sem motivos.
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Figura 2 – Critérios de seleção comportamentais adotados pelos criadores dos canis

Fonte: Autor (2021).

5 |  CONCLUSÃO 
Os resultados permitem concluir que, nos canis visitados, a morfologia e o 

comportamento constituem-se como critérios importantes de seleção, destacando-se o 
formato do crânio e focinho e a obediência como garantia do padrão racial e o desempenho 
funcional dos animais.
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