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AVALIAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS PRODUTIVAS E REPRODUTIVAS DE 

PERDIZES (Rhynchotus rufescens) SELECIONADAS PARA CRESCIMENTO 

CORPORAL 

 
 
RESUMO – O objetivo do presente estudo foi avaliar o desempenho reprodutivo e 
produtivo em cativeiro de perdizes (Rhynchotus rufescens) oriundas de reprodutores 
selecionados por índice de seleção fenotípico. Os dados foram coletados durante as 
estações reprodutivas da espécie no período de 2016 a 2019. A partir da estação 
reprodutiva de 2017, as perdizes foram classificadas por índice de seleção fenotípico 
composto por características reprodutivas e produtivas durante a fase adulta. Machos 
e fêmeas foram ordenados, classificados e selecionados pelo maior índice, 
constituindo a categoria seleção (PerdizS). A categoria comercial (PerdizC) foi 
composta por animais sem processo de seleção. As características reprodutivas 
avaliadas foram: número de ovos/fêmea/dia (NO), peso do ovo (PO), perda de peso 
do ovo (PPO), tempo para nascimento (TN), fertilização e eclosão. As características 
produtivas avaliadas foram peso ao nascimento (PN) e peso corporal em diferentes 
idades. Foi utilizado modelo não linear de Gompertz para estimativa dos parâmetros 
a, b e k que descrevem o crescimento corporal, taxa de crescimento instantâneo (TCI) 
e o ponto de inflexão (PI). Animais PerdizS apresentaram maior NO (p<0,01), quando 
comparado com PerdizC. As médias ajustadas de PO e PPO apresentaram diferença 
significativa (p<0,05) nas categorias PerdizC e PerdizS, com valores médios de 56,9 
± 0,2 g e 58,4 ± 0,3 g e 9,2% e 8,3%, respectivamente. A característica TN diferiu 
(p<0,05) entre ovos estocados por 0 e 24 horas e entre 24 e 96 horas. A categoria 
PerdizS apresentou 3,95 chances de fertilização do ovo em relação ao PerdizC. A 
eclosão dos ovos não diferiu entre as categorias (p>0,05), embora os ovos 
armazenados por 48 horas apresentaram 2,40 chances de eclosão em relação a ovos 
sem estocagem (0 h). O PN não apresentou diferença (p>0,05) entre os grupos 
experimentais e a média ajustada para PerdizC e PerdizS foram 43,4 ± 0,40 g e 43,7 
± 0,36 g, respectivamente. Machos PerdizS apresentaram peso assintótico superior 
em relação aos machos PerdizC (p<0,05), considerando todas as estações 
reprodutivas avaliadas. As fêmeas PerdizS e PerdizC não diferiram (p>0,05) para os 
parâmetros da curva de crescimento. O parâmetro k de todos os animais se manteve, 
mas quando consideradas categorias PerdizC e PerdizS em diferentes estações 
reprodutivas, houve maior rapidez na obtenção do peso adulto para ambas categorias, 
com rápida diminuição na TCI após o PI. As perdizes selecionadas pelo índice em 
associação ao sistema monogâmico promoveram eficiência reprodutiva em termos de 
produção de ovos, peso do ovo e fertilidade. Os animais selecionados apresentaram 
similaridade na velocidade de crescimento com os animais comerciais, porém o peso 
assintótico foi responsável pelas diferenças na curva de crescimento dos machos. 
 
Palavras-chave: eclosão, fertilidade, modelo de Gompertz, ovos, peso, tinamídeo 
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EVALUATION OF PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE RED-WINGED TINAMOU 

(Rhynchotus rufescens) TRAITS SELECTED FOR BODY GROWTH 

 

ABSTRACT – The aim of this study was to evaluate the reproductive and productive 
performance of captive breeder stock red-winged tinamou (Rhynchotus rufescens) 
selected by the phenotypic selection index. Data were collected during the breeding 
seasons of the species from 2016 to 2019. As of the 2017 breeding season, tinamous 
were classified by the phenotypic selection index comprising reproductive and 
productive traits during adulthood. Males and females were ordered, classified and 
selected by the highest index, constituting the selection category (PerdizS). The 
commercial category (PerdizC) comprised animals without a selection process. The 
following reproductive traits were evaluated: number of eggs/female/day (NE), egg 
weight (EW), egg weight loss (EWL), time to birth (TB), fertilization and hatching. The 
evaluated productive traits were birth weight (BW) and body weight at different ages. 
The nonlinear Gompertz model was used to estimate parameters a, b and k that 
describe body growth, instantaneous growth rate (IGR) and inflection point (IP). The 
PerdizS category presented higher NE (p<0.01) when compared to PerdizC. The 
adjusted EW and EWL means indicated a significant difference (p <0.05) between the 
PerdizC and PerdizS categories, with mean values of 56.9 ± 0.2 g and 58.4 ± 0.3 g 
and 9.2% and 8.3%, respectively. The TB trait was statistical different (p <0.05) 
between eggs stored for 0 and 24 hours and between 24 and 96 hours. The PerdizS 
category presented 3.95 chances of egg fertilization in relation to PerdizC. Egg 
hatching did not differ between categories (p> 0.05), although eggs stored for 48 hours 
displayed a 2.40 chance of hatching compared to eggs without storage (0 hours). The 
BW indicated no difference (p>0.05) between the experimental groups and the 
adjusted mean for the PerdizC and PerdizS categories were 43.4 ± 0.40 g and 43.7 ± 
0.36 g, respectively. PerdizC males exhibited higher asymptotic weight in relation to 
PerdizC males (p<0.05), considering all evaluated reproductive seasons. PerdizS and 
PerdizC females did not differ (p>0.05) regarding growth curve parameters. The k 
parameter of all animals remained, but when considering the PerdizC and PerdizS 
categories during different breeding seasons, adult weight was more quickly achieved 
in both categories, with a rapid decrease in IGR after IP. The red-winged tinamou 
selected by the index in association with the monogamous system resulted in 
reproductive efficiency in terms of egg production, egg weight and fertility. The selected 
animals exhibited similar growth rates to commercial animals, although the asymptotic 
weight was responsible for growth curve differences in males. 
 
Keywords: eggs, fertility, Gompertz model, hatching, tinamou, weight 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. INTRODUÇÃO

O comércio ilegal e caça de aves silvestres no Brasil tem raízes associadas às 

questões culturais e econômicas, além de importância nutricional para famílias de 

baixa renda (Alves, 2009; Regueira e Bernard, 2012). A criação comercial de aves 

silvestres deve ser avaliada considerando as necessidades humanas e de 

preservação da espécie, reforçando que, se não originada de criatórios certificados, a 

criação de animais silvestres é prática proibida e atividade ilegal (Cooney e Jepson, 

2006). Segundo o Parque das Aves (2017), espécies ainda não ameaçadas de 

extinção e que sofrem pressão da caça e destruição do habitat necessitam de 

estratégias reprodutivas no intuito de preservar a espécie. Além disso, a elaboração 

destas técnicas reprodutivas possibilitam o desenvolvimento de pesquisas com 

animais cuja reprodução em cativeiro ainda seja um desafio.  

Resultados sobre reprodução de aves em cativeiro são importantes para a 

América do Sul, pois é o continente possuidor do maior número de espécies de aves 

do mundo, e no Brasil, habitam 54% do total (Sick, 1997). Geralmente, a captura ou 

caça de aves silvestres vem sendo considerado hábito cultural de parte dos 

brasileiros. Desta forma, apenas o reforço da fiscalização não minimiza a prática, e a 

educação ambiental pode ser estratégia para minimizar as práticas cinegéticas que 

iniciam desde a infância. Outras possibilidades seriam a diminuição dos mecanismos 

burocráticos e aumento do incentivo a criação regularizada de determinadas espécies 

em cativeiro, permitindo a utilização destas como alternativa para exploração 

zootécnica. 

Segundo Pereira (2008), a produção animal resulta da ação conjunta das forças 

de origem genética e ambiente, em que altos níveis de produção só podem ser 

alcançados pelo melhoramento simultâneo da composição genética dos animais e de 

suas condições ambientais. A utilização de aves exóticas e silvestres para fins 

comerciais vem atraindo atenção de diversos criadores desde o surgimento da linha 

de carnes “Avis rara” da Perdigão®, que engloba carne de perdizes chukar (Alectoris 

chukar) e codornas (Cortunix cortunix sp.). Entretanto, o consumo destas carnes 
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nobres será estimulado na ocorrência de maior divulgação e incentivo na produção 

pelos criadores e na degustação pelos consumidores (Rezende, 2013). 

O processo de domesticação realizada em aves exóticas conhecidas, como 

codorna e peru (Meleagris gallopavo), contribuiu fortemente para o início da criação 

comercial. Animais que perdem o instinto selvagem, melhoram a convivência em 

grupos e adaptam à presença humana, tornando-se mais habituados em cativeiro, 

além de serem capazes de transmitir melhorias comportamentais para os 

descendentes (Price, 1984). Com isto, se torna interessante a prática do mesmo 

princípio para aves da fauna brasileira que vieram a ser utilizadas pelo homem para 

consumo da carne ou produtos, como o caso da perdiz nativa (Ferraro, 2016). 

A espécie Rhynchotus rufescens, conhecida popularmente como perdiz ou 

perdigão, é ave silvestre que pode ser encontrada em outros países da América do 

Sul. São aves de aparência galinácea, medem aproximadamente 38 cm de altura, seu 

peso médio varia entre 600 e 800 g, possuem penas com coloração avermelhada, 

pescoço comprido e bico longo, forte e curvado (Sick, 1997). 

Considerando a questão do surgimento de fonte alternativa de proteína animal 

e de poder colocar o Brasil, futuramente, como um dos principais produtores, 

pesquisas científicas com perdizes em cativeiro utilizando técnicas de criação 

semelhantes ao de aves domésticas comerciais devem ser realizadas, principalmente 

nas áreas de nutrição, comportamento, reprodução e melhoramento genético. 

A seleção genética de indivíduos com melhores desempenhos fenotípicos para 

características produtivas e reprodutivas, apesar de ser considerado processo lento 

de melhoramento, gera mudanças permanentes nas próximas gerações, sendo 

importante no planejamento do produtor na criação de perdizes com objetivo de 

aumentar a produção de carnes e ovos. 
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4. CONCLUSÃO

As perdizes selecionadas apresentaram similaridade na velocidade de 

crescimento com a categoria comercial, porém o peso assintótico foi responsável 

pelas diferenças na curva de crescimento dos machos. As perdizes selecionadas 

apresentaram desempenho corporal superior quando se distinguiu separadamente a 

categoria, sexo e estação reprodutiva. A seleção de perdizes por índice de seleção 

fenotípico foi eficaz, e possibilitou diminuição da idade ao abate para os sistemas de 

produção de carnes nobres. 
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