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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OLIVEIRA, Daniele Lopes. Universidade Federal de Campina Grande. 2012. 87f 

Desempenho e qualidade de ovos de galinhas poedeiras criadas em gaiolas 

enriquecidas e ambiente controlado. Dissertafao (Mestrado em Engenharia Agricola) 

- Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2012. 

As imposicoes sugeridas pela legisla9ao internacional de bem-estar de aves poedeiras, 

com relacao ao atual sistema de cria9ao (bateria de gaiolas), onde ha uma indica^ao ou 

substituicao dessas trara urn conjunto de mudan^as nas instala^es e no manejo das 

aves, visando a adequacao aos novos requisitos do mercado. Sendo assim o objetivo 

principal do presente trabalho foi avaliar o desempenho e a qualidade dos ovos de 

poedeiras criadas em gaiolas enriquecidas e ambiente controlado. Foram utilizadas seis 

gaiolas, suportando seis aves cada (seis repetic5es), para as condicoes bioclimaticas de 

20°C> 26°C e 32°C e, com umidade relativa media de 60%. Foram avaliados os 

parametros de desempenho: temperatura e consumo de agua e ra9ao, determinados 

diariamente como tambem a coleta dos ovos, manualraente. E avaliados os parametros 

de qualidade do ovo: peso do ovo (PO), gravidade especifica (GE), unidade de haugh 

(UH), espessura de casca (EC), indice de gema (IG) e avahado ainda outros parametros 

como: a porcentagem dos constituintes, qualidade visual atraves da ovoscopia e a 

resistencia da casca. As condi9oes de temperaturas ambiente com 20 e 26°C provocaram 

efeito positivo no metabolismo das aves e tiveram melhor desempenho e qualidade dos 

ovos e maior prefer£ncia na postura comparado com a temperatura de 32°C. Ocorreu 

redu9ao significativa (P<0,01) na qualidade dos ovos das galinhas submetidas na 

temperatura de 32°C, que sotreram mais efeitos negativos pelo estresse t^rrnico. 

Palavras-chave: aves de postura, bem estar, camara climatica 
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OLIVEIRA, Daniele Lopes. Federal University of Campina Grande. 2012. 87f. 

Performance and egg quality of laying hens kept in enriched cages and controlled 

environment. Dissertation (Master in Agricultural Engineering) - Federal University of 

Campina Grande, Campina Grande, 2012. 

The charges suggested by international law for the welfare of laying hens in relation to 

the current breeding system (battery cages), where there is an indication or replacement 

of these changes will bring a set of premises and handling of birds, aiming at adapting 

to new market requirements. Therefore the main objective of this study was to evaluate 

the performance and egg quality of laying hens reared in enriched cages and controlled 

environment. It was used six cages, supporting six birds each one (six repetitions) for 

bioclimatic conditions of 20°C, 26°C and 32°C and relative humidity averaging 60%. It 

was evaluated the performance parameters as: temperature and consumption of water 

and food, but also determined daily collection of eggs by hand. And evaluated 

parameters of egg quality: egg weight (PO), specific gravity (SG), Haugh unit (HU), 

shell thickness (EC), yolk index (GI) and also evaluated other parameters such as: 

percentage of constituents, visual quality by ovoscopy and peel strength. The conditions 

of ambient temperatures of 20 and 26°C resulted positive effect on the metabolism of 

poultry and had better performance and quality of eggs and most preference in the 

laying compared with a temperature of 32°C. Significant reduction (P < 0.01) occurred 

on egg quality of hens submitted in temperature of 32°C, which suffered more negative 

effects by thermal stress. 

Keywords: laying hens, welfare, climatic chamber 

xvii 



1. INTRODU£AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A avicultura se destaca como um segmento estrategico para o agronegoclo 

brasileiro, seja pela oferta de empregos, conquista de novos mercados ou por ofertar 

produtos de qualidade reconhecida no Brasil e no mundo. Em relacao a producao de 

ovos, ao longo dos anos, a pesquisa cientifica tern disponibilizado quantidade 

expressiva de tecnologias voltadas para o aprimoramento dos processos produtivos e, 

tambem novos conceitos utilizados na substituicao de modelos de criacao e praticas de 

manejo, que nao mais se compatibilizam com as novas demandas do setor. 

As limitacoes sugeridas pela legislae&o intemacional de bem-estar de aves 

poedeiras, com relacSo ao atua] sistema de criacSo (bateria de gaiolas), que inclusive 

propoe a substitui^o dessas, trara um conjunto de mudancas nas instalacoes e no 

manejo das aves, visando a melhor adapta9ao aos novos requisites do mercado. 

Mudanyas, que ja vem ocorrendo em alguns parses, que propuseram sistemas 

alternativos para a cria9ao de aves poedeiras, tais como gaiolas enriquecidas e 

semiconfmamento, que poderao proporcionar as aves uma area com cama e poleiro, 

alem de disponibilizar ninho para a postura. Entretanto, serao necessarios investimentos 

e mudan9as dos sistemas de criasSo, que influenciarao os custos de produ9ao (SILVA & 

MIRANDA, 2009). 

A substitui9ao do atual sistema de bateria em gaiolas por um sistema que 

possibilite as aves expressar seus comportamentos naturals, tais como: postura em 

ninho, tomar banho de areia, empoleirar ou ainda bater e esticar as asas, esta na ordem 

das possiveis mudancas no sistema de cria9ao de aves poedeiras. 

A intera9ao animal e ambiente deve ser considerada quando se procura uma 

maior eficiencia no desempenho animal, pois as diferentes respostas do animal as 

peculiaridades de cada regiao determinant o sucesso da atividade, e uma correta 

identifica9ao dos fatores que influem na vida produtiva do animal, como o estresse 

imposto pelas tlutua9oes estacionais do meio ambiente permitem ajustes nas praticas de 

manejo dos sistemas de produ9ao. 

£ crescente a convic9ao dos consumidores brasileiros de que os animais 

utilizados para produ9&o de alimentos devem ser bem tratados, sendo necessario 

investimentos e mudan9as dos sistemas de cria9So, que possibilitem raenores custos de 

produ9ao. 

1 



A cadeia produtiva de ovos no Brasil se caracteriza peia producao de ovos para 

consumo tanto "in uatura" quanto industrializados, no qual a produ?ao e 

predominantemente pelo sistema de criagao em gaiolas tradicionais e, a maioria e 

composta por produtores independentes de pequeno e medio porte, que preparam a 

propria racao na propriedade e trabalham com galpoes abertos, tradicionais. Por outro 

lado, grandes produtores estao partindo para a adequa§ao climatica e automa^o das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

instala96es. 

A produgao de ovos no pais se destina quase que exclusivamente ao mercado 

interno, tendo o setor se adequado nos ultimos anos para incrementar as exporta9oes. 

Entretanto, para atender as exigencias do consumidor do mercado internacional existe a 

necessidade da continua implementa9ao de programas que garantam elevado padrao de 

qualidade dos ovos. Nesse sentido, e necessario que haja a aplica9ao de boas praticas de 

produ9ao e, em especial, as que visam a preserva9ao do meio ambiente, o bem-estar 

animal e dos trabalhadores, devendo ser consideradas para o progresso da atividade 

avicola e para a insercSo definitiva do setor no mercado mundiai (UBA, 2008). 

Outro aspecto importante e o peso dos ovos, caracteristica que no futuro 

proximo podera ser uma exigencia basica. O sistema agroindustriaf do ovo enfrenta 

desafios no mercado nacional e internacional, sendo os principals pontos negativos, a 

rela9ao informal entre os produtores e compradores, a lenta modernizagao e o baixo 

crescimento. 

Sendo assim, este trabalfio teve como objetivo principal avaliar o desempenho e 

a qualidade dos ovos de poedeiras criadas em gaiolas enriquecidas e ambiente 

controlado. 

Considerando como objetivos especificos: 

• Avaliar a temperatura e consumo da agua nas trSs condi9oes de temperatura 

controlada; 

• Avaliar o consumo de ra?ao pelas aves nas condi9oes estudadas; 

• Avaliar o desempenho e a qualidade dos ovos das poedeiras submetidas nas 

condi95es climaticas estudadas; 

• Determinar a resistencia da casca do ovo em fun9ao das condi96es ambientais; 

• Avaliar a influertcia das condi9oes de temperatura ambiente na preferencia 

pela postura dentro e fora do ninho. 
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2. FUNDAMENTAgAO TEORICA 

2.1.0. Panorama da avicultura brasileira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo estimativas da FAO, em 2005, o Brasil foi o 7° produtor mundial de 

ovos, entretanto o seu consumo anualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita e inferior ao de diversos paises no 

mundo. Em 2004 o consumo per capita brasileiro de ovos ocupava, dentro de uma lista 

de 168 paises a 68a posicao (SANTOS FILHO & SCHLINDWEIN, 2007). 

Considerando a populacao brasileira em 184 milhoes, a media do consumo per 

capita em 2010 foi de 149 ovos/habitante/ano em relacao ao ano de 2008, porern ainda 

bem abaixo de outros paises como o Mexico (375), Japao (347) e os EUA (258 ovos). 

Apesar de ser o setimo produtor, o pais alcanca indices desfavoraveis na exportacao, 

com 27.721 toneladas de ovos exportados, principalmente para Africa e Oriente Medio 

(UBABEF, 2010). 

O comportamento do Brasil pode ser atribuido, principalmente, a baixa renda 

per capita (que torna diminuto o consumo de produtos de maior valor agregado que tern 

o ovo como ingrediente irnportante na sua fabricacao, como doces e bolos), aos tabus 

relacionados a problemas de saude e ao fato de o ovo ser um alimento visto como 

destinado somente as classes de consumo menos privilegiadas da sociedade. Outro 

provavel motivo para o baixo consumo e o fato de nao serem utilizados em larga escala 

no Brasil alimentos que incluem o ovo como componente, tais como os hamburgueres, 

que sao muito consumidos nos EUA e em outros paises do mundo, as tortithas 

mexicanas ou as massas na Asia, (SANTOS FILHO & SCHLINDWEIN, 2007). 

A constante exigencia de alguns paises para a adequacao do atuai sistema de 

gaiolas para um sistema alternativo que proporcione bem-estar ao animal, fez com que 

varios estudos com vistas a medigSo cientifica do bem-estar dos animais fossem 

realizados, tanto por razoes de ordem etica, como pelo reconhecimento dos custos mais 

elevados que essas mudancas implicam para produtores e consumidores, conforme 

AlveszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2007). 

A16m dos custos da implantacao de um novo sistema, existe preocupacao dos 

produtores sofare que influencia um ambiente enriquecido pode ter sobre o desempenho 

produtivo das aves. No entanto, o sistema de criacao em cama, quando devidamente 

projetado, pode ser compativel ao sistema de criacao em gaiolas, pois possibilita a 
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obtencao de mesmo desempenho produtivo e qualidade dos ovos produzidos (SILVA & 

MIRANDA, 2009). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1. Ambiencia para aves de postura 

Assumindo a importancia do bem-estar, da qualidade e da seguran£a do alimento 

para o consumidor e a manutencao de quaiidades da industria avfcola, torna-se 

importante considerar o emprego de medidas baseadas em conhecimentos cientificos 

para a determinacao de princfpios de bem-estar na producao de ovos em resposta as 

preocupacoes e exig6ncias do publico (UBA, 2008). 

O ambiente na producao animal engloba o ambiente termico (temperatura, 

umidade, velocidade do vento e outros), o ambiente acustico (ruidos), o ambiente aereo 

(gases e poeiras) e o ambiente social (hierarquia do grupo e tratador) (VERCESE, 

2010). 

Considerando a galinha um animal que se adapta melhor em ambientes frios, isto 

e, o seu sistema termorregulador e mais adaptado para conservar calor do que para 

dissipa-lo, quando exposta as altas temperaturas ocorre queda no consumo de racao e 

consequentemente reducao no numero, peso e na qualidade da casca dos ovos, redu?ao 

na taxa de fertilidade de machos e femeas, queda na taxa de incuba9ao e no peso dos 

pintos (MULLER, 1982). 

As aves, como animais homeotermicos, mantem sua temperatura corporal por 

meio de mecanismos fisiologicos e comportamentais. Na producao de poedeiras, o meio 

ambiente e de extrema importancia e tr6s fatores se destacam em sua composigao: 

temperatura, umidade relativa e ventilagao, sendo que as aves tern exigencias diferentes 

conforme a idade. Assim, temos na fase inicial de cria um periodo. no qual a ave € 

exigente em calor, na fase de postura observa-se uma correlacao inversa entre a 

temperatura e a produtividade, pois a ocorrencia de altas temperaturas ambientais ira 

provocar queda no consumo de ragao, pois a ave tenta reduzir metabolismo para 

diminuir o calor metabolico, consequentemente menor producao, menor peso dos ovos e 

pior qualidade de casca e clara, aumento do consumo de agua e tambem aumentos da 

temperatura corporea e da respiracao ofegante (BIAGGIONI et al., 2008). 

O bem-estar animal pode ser definido como o estado de um individuo em 

relagao as suas tentativas de se adaptar ao seu ambiente. Neste conceito, a ambi6ncia 
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exerce grande influencia na adaptacao do animal ao ambiente no qual se encontra 

inserido. A ambiSncia tambem pode ser definida como a soma dos impactos dos fatores 

biologicos e fisicos nos animais (SALGADO E NAAS, 2010). 

Altas temperaturas, alem de provocar reducao no desempenho das aves, induzem 

a uma hiper-ventilacao dos pulmoes durante a respiracao, com perda excessiva de 

dioxido de carbono do sangue, fator importante na formacao do carbonato de calcio para 

a casca (jACOME et al., 2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2. A importancia da agua para as aves 

O consumo de agua pode dobrar ou tripiicar durante os periodos de estresse 

calorico, pois e necessaria a sua reposicao, em vista da necessidade de manutencao de 

balanco hidrico corporal (FAIRCHILD & RITZ, 2006). 

Nas galinhas a quantidade de agua corporal varia confbrme a idade, sendo em 

torno de 85% do seu peso na primeira semana de vida, diminuindo com o passar da 

idade, sendo 70% a quarta semana e chegando a 55-60% a idade adulta, alem de 

constituir 65% do peso do ovo. Alem da temperatura ambiental, a ingestao de agua 

pelas aves e influenciada pela genetica, idade da ave, composicao da racao, programa de 

luz, densidade populacional, temperatura da agua, tipo e regulagem dos bebedouros, 

entre outros (PENS, 2002; FAIRCHILD & RITZ, 2006). 

Em galinhas poedeiras a quantidade de agua ingerida sofre mfluencia de fatores 

como a maturidade sexual, a percentagem de producao de ovos, a elevacao da 

temperatura ambiente e o consumo de racao. Durante o periodo de maturidade sexual e 

depois do inicio ao pico da producao de ovos, as aves aumentam o consumo de agua 

(GAMA et al., 2008). 

2.1.3. Resposta fisiotogica das aves 

As aves sao animais homeotermos, apresentando a capacidade de manter sua 

temperatura interna aproximadamente constante, mas em estresse termico, pode causar 

alteracoes fisiologicas que comprometerao a qualidade e a producao dos ovos. 

A temperatura corporal de uma ave oscila em torno de 41,2-40,2°C, e o controle 

desta temperatura se faz atraves das trocas de calor com o meio. Se uma ave se encontra 
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em condicoes de temperatura e umidade elevadas, tera serias dificuldades de perder ou 

trocar calor com o ambiente, ocasionando assim, o aumento da temperamra corporal. 

A temperatura ambiente indicada para frango de corte, poedeiras e marrizes, 

segundo Ferreira (2005), podera oscilar entre 15 e 28 °C, sendo que nos primeiros dias 

de vida a temperatura deve ficar entre 33 a 34 °C, dependendo da umidade relativa do 

ar, que pode variar de 40 a 80%. 

Condicoes inadequadas de bem-estar podem levar a mudancas fisiologicas, 

comportamentais e nas condicoes de saude do animal, poderao causar alteragoes no 

desempenho dos animais (JACOME, 2009). 

O meio ambiente inclui todas as influencias e condicoes externas que afetam a 

ave, por meio dos fatores do ambiente, os termicos afetam de forma direta a matriz, 

comprometendo a manutencao da sua homeotermia. Se estas condicoes estao mais 

pr6ximas das ideais, a probabilidade de se obter alta produtividade e grande (JACOME, 

2009). 

A vasodilatacao periferica e" uma das respostas fisiologicas das aves, quando 

expostas ao calor, resultando em aumento na perda de calor nao evaporativo. A ave 

consegue aumentar a area superficial, mantendo as asas afastadas do corpo, ericando as 

penas e intensificando a circulacao periferica na tentativa de aumentar a dissipacao do 

calor (VERCESE, 2010). 

A medida que os efeitos da temperatura ambiente elevada sobre as aves se 

intensificam, diversas respostas fisiologicas sao desencadeadas com o objetivo de 

aumentar a dissipacao de calor por elas. A frequencia respiratoria aumenta durante o 

estresse por calor para estimular a perda evaporativa e manter o equilibrio termico 

corporal, ou seja, resfriar melhor o corpo (FURLAN e MACARI, 2002). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.4. Respostas comportamentais das aves 

A observacao do comportamento dos animais pode oferecer respostas confiaveis 

sobre o bem-estar, uma vez que esta relacionado ao ambiente em que este animal e 

criado. 

As aves respondem de rnaneira diferente, dependendo da condicao de 

temperatura e umidade relativa do ar, repercutindo no comportamento ingestivo dos 

animais (racao e agua) por influencia direta da condicao ambiental. Durante o estresse 
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termico, as aves alteram seu comportamento para auxiliar na manutencao da 

temperatura corporal dentro de limites normals (NAZARENO, 2008). 

Segundo Oden (2003), a maioria dos comportamentos apresentados pelas aves 

domesticas atuais e baseada nos comportamentos considerados como padrao pelas suas 

ancestrais (Red Jungle Fowl), tais como a dominancia dentro do grupo, o 

comportamento de ciscar o chao, a agressividade e a construcao do ninho. 

Paralelamente ao aumento da temperatura corporal e da frequeucia respiratoria, 

sao ativados com a fmalidade de aumentar a dissipacao de calor e reduzir a producao 

metabolica de calor para manutencao da homeotermia corporal (YAHAV et a l , 2005). 

Ja foi comprovado tambem por estudos, como os realizados por Hughes & 

Duncan (1988) e por Jensen & Toates (1993), que o maior problema de animais criados 

em confuvamento (gaiolas) e a impossibilidade de expressar seus comportamentos 

naturais, o que leva os animais a frustracao e a desenvolver comportamentos anomaios. 

Havendo estresse termico, tanto o desempenho dos trabalhadores quanto o das 

aves, pode ser afetado. O estresse termico nas aves pode acarretar diminuicao da 

ingestao de alimento e das atividades ffsicas, alem de perdas na producao, tais como 

diminuicao na quantidade de ovos produzidos, aumento dos ovos com ma formacao e 

ate o obito das aves (VITORASSO & PEREIRA, 2009). 

As aves mantem a temperatura corporal interna constante quando a temperatura 

ambiente e termoneutra. Em condicoes de alta temperatura, os animais apresentam 

mecanismos fisicos, como o resfriamento evaporativo e a reducao do consumo de 

alimentos (WELKER et al., 2008). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Fatores envolvidos na perda de qualidade dos ovos 

2.2.0. Temperatura ambiente 

Segundo Oliveira et al. (2007), so recentemente, a industria avicola passou a 

buscar nas instalacdes e na ambiencia, a possibilidade de melhoria no desempenho 

avicola, como forma de manter a competitividade. Assim, os fatores ambientais 

passaram a ser considerados, como importantes no processo de criacao dos animais. 

Entre os fatores ambientais, os fatores termicos, representados principalmente, pela 

temperatura e pela umidade relativa do ar, sao os que afetam mais diretamente as aves, 



pois compromete a manutencao da homeotermia, uma funcao vital alcancada por meio 

de processos sensiveis e latentes de perda de calor. 

Altas temperaturas no ambiente de criacao das aves agem como umas das 

principals causas de queda da producao e qualidade dos ovos durante o verao. De 

acordo com Ferreira (2005), a zona de conforto termico (ZCT) para galinba de postura, 

deve estar situada entre (18 e 28 °C). 

O estresse termico ocasionado por alteracoes da temperatura ambiente define o 

estado no qual o organismo responde com uma serie de reacoes nao especificas de 

adaptacao, a atuacao de agentes de qualquer natureza. Tais adaptacoes como consumir 

mais agua e diminuir o consumo de alimentos, levam os animais a uma serie de 

alteracoes metabolicas podendo gerar grandes transtornos a homeostase (LIMA, 2011). 

O estresse termico em aves de postura provoca uma serie de alteracoes 

fisiologicas que culminam em queda da qualidade dos ovos. Estas alteracoes estao 

relacionadas ao declinio da ingestao de alimentos, aumento do consumo de agua, 

acelera$ao do ritmo cardfaco e a alteracao da conversao alimentar (BARBOSA FILHO, 

2004). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1. Umidade relativa do ar 

Em regioes com temperaturas elevadas pode ocorrer aumento da frequencia 

respiratoria das aves, para aumentar a dissipacao de calor por evaporacao. Este aumento 

na perda de agua por evaporacao induz a ave a aumentar a ingestSo de agua, tornando as 

fezes mais liquidas; consequentemente, mais umidade e adicionada ao ambiente e a 

cama, intensiflcando a dificuldade de dissipacao de calor via evaporativa das aves. 

A evaporacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 o mecanismo de troca de calor atraves da mudanga do estado da 

agua de liquido para gasoso, sendo este processo um carreador de calor para fora do 

corpo do animal. A perda de calor em aves ocorre principalmente atraves do trato 

respiratorio. Como a evaporacao e dependente da pressao de vapor d'agua, a medida 

que aumenta a umidade do ar, a perda por evaporacao diminui. E importante o controle 

da umidade do ar dentro das instalacoes; em ambiente de temperatura e umidade do ar 

elevadas, as perdas de calor latente sao prejudicadas e a condicao de estresse e 

acentuada (VERCESE, 2010). 
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Oliveira et al.(2006) afirmam que a capacidade das aves em suportar o calor e" 

inversamente proporcional ao teor de umidade do ar. Quanto rnaior a umidade relativa 

do ar, mais dificuldade a ave tern de remover calor intemo pelas vias aereas, o que leva 

ao aumento da frequencia respiratoria. 

A ventilacao e necessaria para eliminar o excesso de umidade do ambiente e da 

cama, provenientes da agua iiberada pela respiracao das aves e dos dejetos, permitir a 

renovacao do ar e eliminar odores (Tin6co,1998). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2. Genetica das aves 

Existem diferencas entre racas, linhagens e individuos que determinam 

particularidades nos atributos de qualidade do albumen e da gema, assim como na cor, 

tamanho, forma e textura da casca dos ovos. As linhagens diferenciam~se quanto ao 

temperamento, potencial produtivo, consumo de racao, ganho de peso, viabilidade, tipo 

de ovos. Pelo fato das aves a cada ano adiantarem um dia a maturidade sexual, tern sido 

um desafio para os tecnicos estimularem o consumo de racao e o ganho de peso das 

frangas em cria, recria, principalmente em linhagens de baixo consumo de racao 

(GARCIA, 2006). 

O melhoramento genetico das aves para velocidade de crescimento e alta 

producao de ovos, associado ao desenvolvimento nas areas de nutrigao, manejo, 

sanidade e ambiencia, permitiram a criacao intensiva de aves em escalas industrials. 

Associados aos ganhos economicos e sociais promovidos pela intens ill cacao da 

avicultura estao os problemas relacionados ao bem-estar das aves, em funcao de alguns 

sistemas de criacao e praticas de manejo. 

O coeficiente de correlacao entre a gema dos ovos e o peso dos ovos aumenta 

com a idade das poedeiras. Dessa forma, a selecSo genetica das aves para maior peso 

dos ovos resulta em maior proporcao de clara, devido a correlacao positiva existente 

entre essas variaveis. 

A genetica e um fator importante para qualidade da casca do ovo. Linhagens 

diferentes de galinhas poedeiras apresentam capacidades distintas de transporte de 

nutrientes para os ovos, bem como certas particularidades como a cor da casca. Quanto 

a composicao nutricional dos ovos, a mesma sofre grande influencia da nutricao da ave, 



contudo a cor da casca e dependente exclusivarnente da genetica (FRANCO e 

SAKAMOTO, 2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.3. Idade das aves 

A idade da ave e um dos fatores que mais infiuenciam no tamanho e no peso dos 

ovos. A medida que a galinha envelhece, ocorre incremento do tamanho do ovo, no 

entanto, a deposicao de carbonato de calcio no utero para a formacao da casca e 

constante durante todo o periodo de postura. Isto faz com que os ovos das poedeiras 

mais velhas tenham cascas mais finas e possuam pior qualidade interna quando 

comparado aos ovos produzidos por aves jovens (ALMEIDA et al., 2006; RUTZ et al., 

2007). 

Ao avaliarem a qualidade interna e da casca de ovos de poedeiras comerciais de 

diferentes idades, Carvalho et al. (2007) observaram que os ovos das aves mais jovens 

(29 semanas) apresentaram medias significativamente menores de peso do ovo e 

percentual de gema, e valores significativamente maiores na altura do albumen, unidade 

Haugh e gravidade especifica quando comparados aos ovos produzidos pelas poedeiras 

de 60 e 69 semanas de idade. 

2.2.4. Nutricao das aves 

O requisito nutricional para as aves e muito mais conhecido do que para 

qualquer outro animal domestico. As racoes sao cientificarnente balanceadas para 

assegurar a saude das aves poedeiras, bem como a producao de ovos de otima qualidade 

a um custo baixo. 

O consumo de racao depende do tamanho da ave, da velocidade de producao de 

ovos, da temperatura nos galpoes e do nivel energetico da alirnentacao. Geralmente, 

aproximadamente dois quilos de racao sao necessarios para a producao de uma duzia de 

ovos. A qualidade do ovo e afetada pelo tipo da alirnentacao. A rigidez da casca, por 

exemplo, e determinada pela presenca e quantidade de vitamina D, calcio e outros 

minerais na racao, e quando ocorre deficiencia de vitamina A, pode resultar em pontes 

de sangue. A cor da gema e influenciada pelos pigmentos na racao. Para obtencao de 
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ovos com tamanho rnaximo ha necessidade de uma quantidade adequada de protefnas e 

acidos graxos essenciais (EMBRAPA, 2004). 

A nutricao das aves alem de influenciar na quaiidade fisica dos ovos (tamanho, 

porcentagem de seus componentes, resistencia da casca) pode tambem alterar a 

composicao quimica (qualidade nutricional) dos mesmos (MORENG e AVENS, 1990). 

Um dos fatores influenciados pela dieta e a qualidade externa dos ovos que esta 

intimamente relacionada ao balanco nutricional dos minerais envolvidos na formacao da 

casca. O principal mineral a ser considerado na alirnentacao das poedeiras e o calcio 

(Ca), seguido do fosforo (P) e do balanco eletrolitico da dieta desses animais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( S I N D I R A ^ O E S , 1999). Dentre as vitaminas, o colecalciferol (D3), e a principal 

responsavel pela manutengao e integridade da casca (MORENG e AVENS, 1990). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. Parametros de qualidade de ovos 

2.3.0. Pesos dos ovos 

A classificacao dos ovos por peso varia muito de pais para pais. Em numerosos 

mercados, incluindo Japao, Mexico e Suecia, os ovos sao vendidos por quilo de acordo 

com o peso dos ovos. Ainda assim, o peso pago por quilograma varia com o peso medio 

de cada ovo. 

Quanto ao peso, o ovo e classificado em seis tipos: jumbo (minimo de 

66g/unidade), extra (60 a 65g/unidade), grande (55 a 60g/unidade), medio (50 a 

55g/unidade) e pequeno (45 a 50g/unidade). Os ovos com menos de 45g poderao ser 

destinados a industrializacao (BRASIL, 1991). 

Os aspectos de qualidade sao avaliados pelo Padrao de Identidade e Qualidade 

do Ovo em Natureza (BRASIL, 1991), fundamentalmente, sobre a casca, camara de ar, 

albumen e gema. De acordo com as condicoes de cada um desses fatores, os ovos 

podern ser enquadrados em cinco classes de qualidade: classe A, B, C, D e E. 

O inicio da fase de postura pode ser adiantado ou atrasado, o horario da 

ovoposicao pode ser sincronizado, a taxa de postura pode ser influenciada, a qualidade 

da casca, a eficiencia alimentar e o tamanho do ovo podem ser afetados pelo regime 

luminoso ( E T C H E S , 1994). 
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A selegao de aves de postura e de corte para melhorias na produgao de ovos e na 

reproducao nao deve estar focada somente no numero de ovos produzidos por ave, deve 

considerar tambem caracten'sticas que reflitam a qualidade dos ovos: tamanho, forma, 

cor, qualidade interna e resistencia da casca (PEREIRA, 2001). 

Alem da qualidade, um aspecto quantitative importantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 o peso. A Iegislacao 

brasileira exige um minimo de peso por duzia para cada tipo de ovos, e, isto e 

desconhecido pela maior parte da populacao (OLIVEIRA, 1999). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1. Gravidade especifica 

Segundo Rosa e Avila (2000), a gravidade especifica e uma medida de cunho 

flsico que avalia a densidade do ovo, a qual se relaciona basicamente com a espessura 

da casca, sendo responsive! por variacSes nos resuitados de incubagao. Aves com idade 

intermediaria entre 35 a 55 semanas produzem ovos com maior gravidade especifica 

(1075 a 1090 g/ml), que estao relacionados a maiores indices de eclosao. Aves velhas, 

com idade superior a 56 semanas, produzem uma proporgao maior de ovos com cascas 

de qualidade inferior, relacionada a menor GE (<1074 g/mi), conferindo piores indices 

de eclosao. Contudo, nao so a idade, mas o estresse calorico, a deficiencia de calcio e 

vitamina D3 e a relagao inadequada entre calcio e fosforo sao os fatores que interferem 

para a diminuicao da GE, alem das doencas respiratorias cronicas (CRD), que afetam o 

trato respiratorio das aves. 

Segundo Avila et al. (2001) e de fundamental importancia a qualidade do ovo 

fertil produzido para incubagao, sendo que varios sao os fatores a serem considerados. 

Entre eles estao o peso do ovo e a qualidade da casca, que pode ser obtida atraves da 

gravidade especifica ou densidade especifica (relagao peso/volume do ovo). Considera-

se que a maior gravidade especifica resulta em melhor qualidade de casca e, 

consequentemente, em ovos mais apropriados para incubagao. No entanto, deve-se ater 

para as relagSes existentes entre o peso corporal e o peso do ovo e entre peso corporal e 

produgao de ovos. Salienta-se tambem, a importancia da relagao entre o peso do ovo e a 

gravidade especifica, onde o peso do ovo aumenta e a gravidade especifica diminui com 

a idade das reprodutoras. 

12 



2.3.2. Uaidades Haugh zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um fator mundialmente conhecido para se avaliar a qualidade dos ovos e a 

unidade Haugh. Segundo Barbosa Filho (2004) trata-se de uma expressao matematica 

que correlaciona o peso do ovo com a altura da clara espessa, sendo que, de modo geral, 

quanto maior o valor da unidade Haugh melhor a qualidade do ovo. 

Varios metodos para determinar a qualidade do ovo sao citados na literatura, 

como por exemplo, a medida da altura do albumen ou clara, a altura da gema, o 

diametro do albumen (WESLEY e STANDELMAN, 1959). A equacao utilizada para 

obter a unidade Haugh, proposta por Haugh (1937), pode-se observar que a qualidade 

do ovo varia com o logaritmo da altura do albumen espesso. Sendo assim, ele 

desenvolveu um fator de correcao para o peso do ovo, que rnultiplicado pelo logaritmo 

da altura do albumen espesso e corrigida por 100. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UH = 100 . log (h + 7,57 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1,7. W 0 ,37) [1] 

Sendo: 

h = altura do albumen (mm); 

W  = peso do ovo 

2.3.3. Espessura e resistencia de casca 

A qualidade da casca tern grande importancia na qualidade do ovo, sendo um 

dos fatores que mais tern preocupado os produtores, principalmente quando se explora a 

produgao de ovos por mais um ciclo de postura. A espessura da casca pode variar 

devido a varios fatores, entre eles: a hereditariedade, ja que algumas linhagens de aves 

produzem ovos com casca mais grossa do que outras, Estas diferengas entre aves, com 

relagao a qualidade da casca, sao defmidas pela capacidade das aves de utilizar o calcio. 

Outro fatorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 o clima, pois altas temperaturas reduzem a espessura da casca, ja 

que os niveis de calcio e bicarbonato de sodio do sangue sao reduzidos, como resultado 

dos movimentos respiratorios mais acelerados, tendo em vista que a poedeira procura 

controlar a temperatura do seu corpo. Simultaneamente, o ambiente de temperatura 
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elevada provoca uma diminuigao no consumo de alimentos, que por sua vez determina 

uma diminuigao no consumo do calcio, fosforo e vitamina D3 (JACOME et al., 2007). 

A forga de ruptura dos ovos de galinha depende de propriedades do ovo, como a 

gravidade especifica, massa, o volume, area superficial, a espessura do ovo, peso da 

casca, percentual de casca (peso da casca/ peso do ovo) etc. (NARUSHIN et al., 2004). 

As propriedades mecanicas e fisicas dos ovos de galinha tern sido 

compreensivelmente estudadas na literatura. (DE KETLAERE et al., 2002; LIN et al., 

2004; NARUSHIN et al., 2004). Essas propriedades fisicas dos ovos e sua resistencia a 

danos por choques mecanicos pode ser mensurada assim como a sua forga de ruptura, 

deformagao especifica, energia de ruptura e firmeza (VOISEY & HUNT, 1969; 

ABDALLAH et a i , 1993; VURSAVUS & 0"ZGU"VEN, 2004; ALTUNTAS & 

YILDIZ, 2007). 

A maioria das avaliagoes de qualidade da casca esta relacionada com a sua forga, 

porque quebras e perfuragoes sao as principals causas de perda economica. A casca do 

ovo pode ser quebrada devido a fratura de hnpacto, que ocorre devido a colisao entre 

ovos ou com a maquina coletora, e fraturas compressivas que estao associadas com a 

embaiagem (LIN et al., 2004). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.4. Indice de gema 

O indice de gema e um indicador da natureza esferica da gema. Foi 

primeiramente usado por Sharp e Powell (1973), cuja medida era feita atraves da 

separagao da gema e do albumen, tomando-se o cuidado de manter a gema intacta. Logo 

em seguida, foi aperfeigoado por Funk (1973), atraves dos dados de altura e diametro da 

gema sem a necessidade de separagao, resultando, assim, em economia de tempo e 

maior simplicidade na determinagSo. 

Segundo Englert (1998) os valores medios para o IG de ovos frescos devem 

estar entre 0,40 e 0,42; e quando o valor do indice da gema estiver inferior a 0,25, 

significa que a estrutura esta muito fragil, tornando dificil a realizagao de medigoes sem 

rompimentos, confirmando, portanto, a adequagao do material no inicio do presente 

estudo, quanto a esta variavel. 
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2.3.5. pH do ovo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A determinagao do pH fornece um parametro valioso na averiguacao do estado 

de conservagao de um produto alimenticio. Um processo de decornposicao, seja atraves 

de hidrolise, oxidacao ou fermentagao, altera quase sempre a concentrac3o de ions de 

hidrogenio (1AL, 1985). 

A qualidade interna do ovo altera-se imediatamente apos a postura, devido a 

fatores como perda de agua (e consequente perda de peso) ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CO2 atraves da casca, 

liquefacao do albumen, movimentacao de liquidos entre os compartimentos, distensao e 

flacidez da membrana vitelina da gema, que pode vir a romper (PROTAIS, 1991). 

Devido a porosidade da casca, havera trocas gasosas com a atmosfera externa ao 

ovo e, consequentemente, perda dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CO 2 e evaporacao de agua da SOIUQ&O, se a umidade 

exterior for mais baixa do que no interior do ovo. Altera-se, assim, 0  sistema tampao 

com aumento do teor de NasCC^ e elevacao do pH, 0  que leva a uma alteracao na 

estrurura do gel com diminuicao da viscosidade do albumen e da gema. 
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3. M A T E R I A L E M E T O D O S 

3.1.0. Local de desenvolvimento da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O experimento foi conduzido em camara climatica na Unidade Academica de 

Engenharia Agrfcola, situada no Laboratorio de Construcoes Rurais e Ambiencia 

(LACRA) da Universidade Federal de Campina Grande, no periodo de abril a julho de 

2011. 

A camara climatica apresenta 2,5 metros de comprimento por 2,3 m de largura 

(5,7 in" de area), sendo a iluminacao interior com luz fluorescente (Figura 1). Para o 

resfriamento e aquecimento da camara, no seu interior possuia condicionadores de ar do 

tipo SPLIT com potencia de 18.000 btus. A umidade foi controlada atraves dos 

umidificadores de ar e medidas atraves de sensores, enquanto a velocidade do vento, foi 

obtido atraves de ventiladores laterals e exaustores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2,28 m 

L*\out - Vtsta Superior com dctalhc* 

Figura 1 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Layout internet da camara climatica e da sala de monitoramento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

16 



Lengendas dos equipamentos do interior da camara climatica: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

abertura 01 para troca de ar; 

unidade de aquecimento; 

angulo de monitoramento; 

> unidade de umidificacao e desumidificacao; 

camera; 

sensores de bulbo seco e limido; 

* cooler 12v para ventilacao dos sensores; 

unidade de refrigeracao e ventilacao; 

•+ abertura 02 para exaustao do ar; 

sistema de aquisicao de dados SITRAD. 

Durante os periodos experimentais, foram monitoradas no interior da camara, a 

temperatura e umidade relativa do ar, coletadas e registradas a cada 15 min, ao longo 

das 24 horas por sensores acoplados a um sistema de aquisicao de dados (SITRAD). 

As gaiolas enriquecidas foram dispostas tres de cada lado com corredor central, 

sendo as mesmas confeccionadas de madeira e telas de arame galvanizado com 

dimensoes: 0,40m altura x 0,74m largura x 0,90m comprimento, totalizando uma area 

de 770 cm 2 por ave, apresentando capacidade para seis aves. 
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Figura 2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Planta baixa das gaiolas enriquecidas 

As mesmas tambem apresentavam bebedouros acoplados tipo nipple e 

comedouros tipo calha de PVC, e eram enriquecidas no seu interior, com a presenca de 

ninhos com dimensoes (30cm x 30cm x 30cm), area com areia e area com lixa 

localizadas frente a entrada dos ninhos com dimensoes (20cm x 20cm). 
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3.1.1. Animais/Variaveis bioclimaticas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foram utilizadas 36 aves da linhagem Dekalb White, com idades variando de 27 

semanas a 40 semanas, sendo distribuidas 06 aves/gaiolas, e cada gaiola foi considerada 

como uma repeticao, ou seja, seis repeticoes ao todo. 

Nos testes utilizou-se as seguintes temperaturas do ambiente: 20°C, 26°C e 32°C, 

podendo-se testar uma temperatura proximo da zona critica inferior de conforto termico, 

a segunda temperatura dentro da faixa de termoneutralidade, e a terceira temperatura 

proxima da zona critica superior de conforto termico em aves poedeiras, com umidade 

relativa do ar foi constante a 60%. De acordo com algumas literaturas, a faixa de 

conforto termico para aves em condicoes de postura se encontra entre 17 e 28°C com 

umidade relativa do ar entre 50 e 80%, no entanto essa umidade se fez adequada junto 

as temperaturas propostas para manter o ambiente dentro da zona de conforto termico 

para as aves. 

3.1.2. Fotoperiodo e iluminancia 

Durante o periodo experimental foi adotado uma programacao de luz no interior 

da camara climatica de 16 horas com luz e 8 horas de escuro (16L: 8E). Essa 

programacao ser fez adequada para propor sincronizacao do sistema fisiologico das aves 

com a iluminacao do ambiente, com iluminancia de 10 lux, e espectro de faixa luminosa 

de 740nm ideais para poedeiras, considerando ainda, que o manual da linhagem 

estudada apresenta esses valores como ideais para o programa de iluminacao para as 

mesmas. 

A programacao de iluminaijao se deu utilizado-se um temporizador digital Bivolt 

- FX TBD, durante todo experimento. 

3.1.3. Instrumentos utilizados no ambiente 

Os instrumentos utilizados para registrar as variaveis bioclimaticas faziam partes 

do sistema de controle e automacao da camara climatica, composto de um termoresistor 

e sensor de umidade relativa, que registrava os dados lidos a cada minuto. Desta forma 

19 



o sistema de controle fazia um preciso controle das duas variaveis do sistema de 

automacao. 

A intensidade luminosa foi determinada com luximetro digital portatil com data 

logger de marca ICEL modelo LD 800 com precisao 0,03v. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.4. Manejo na camara 

A racao para as aves era distribufda de forma manual em todas as gaiolas a partir 

das 15:00h, apos pesagens das sobras para se avaliar o consumo, ja que neste horario se 

fazia o manejo geral, colocando-se uma quantidade media de 690g de racao por gaiola. 

A racao foi a base de farelo de milho e farelo de soja, adquirida ja formulada, ou 

seja, comercial, e propria para aptidao das aves. Durante a fase do experimento as aves 

tiveram o mesmo manejo e receberam mesma racao e quantidade de acordo com a 

exigencia da linhagem. 

A temperatura da agua foi determinada diariamente as 8h e as 17h, com 

intervalo de uma hora utilizando um termometro digital tipo espeto INCONTERM com 

precisao de ± 1°C. 

Antes da distribuicao da racao eram feitas as pesagens das sobras em balanca 

digital, com precisao de 0,01 g e anotado as quantidades, sendo o mesmo procedimento 

utilizado para a agua, que logo apos era distribuida tambem, numa quantidade de 3,140 

litros por bebedouro. 

3.1.5. Consumo de agua e racao 

O consumo de agua e racao foi determinado para cada gaiola, pela diferenca de 

volume de agua nos bebedouros e, por diferenca da pesagem da sobra nos comedouros, 

respectivamente. 

Depois de feito esses registros, foram colocados novas quantidades media de 

racao de 115g/ave/dia e 3,140 litros de agua (sendo esta a capacidade para cada 

bebedouro) correspondentes as exigencia da linhagem das aves. 
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3.1.6. Manejo dos ovos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os ovos foram coletados manualmente nos horarios as l l h e 15h. Eram 

colocados em bandejas de papelao com capacidade para trinta ovos, sendo estes depois 

transportados para a sala de monitoramento, e os ovos dos ultimos tres dias, eram 

levados ao laboratorio para realizacao das analises dos parametros de desempenho e 

parametros de qualidade como: Peso do ovo (PO), massa do ovo (MO), Conversao 

alimentar (CA) (kg de racao/kg de ovos); gravidade especifica (GE), unidade de haugh 

(UH), espessura de casca (EC), indice de gema (IG) e outras analises como: 

porcentagem dos constituintes: porcentagem de casca (PC), porcentagem de albumen 

(PA) e porcentagem de gema (PG), pH da gema (pHG) e pH do albumen (pHA), teste 

da qualidade visual pela ovoscopia e a resistencia da casca. 

Nas ultimas semanas de cada fase experimental, os ovos foram separados para 

que se realizassem as analises de qualidades. Onde foram identificados por gaiolas ( G l , 

G2, G3, G4, G5 e G6), depois contados, registrando-se ainda os ovos fntegros, sujos, os 

quebrados, com trincas, moles e os que foram postos dentro e fora do ninho. 

3.2. Parametros de avaliacao da qualidade de ovos 

3.2.0. Peso do ovo (PO) 

O peso do ovo foi determinado durante toda fase experimental diretamente em 

balanca digital, com precisao de 0,0 l g e o valor da massa de cada ovo serviu de 

referenda para o calculo das porcentagens de cada fracao do ovo. 

3.2.1. Massa do ovo (MO) 

A massa de ovos foi obtida pela multiplicacao do peso medio dos ovos de cada 

repeticao pelo numero de ovos obtidos no periodo e o resultado obtido foi dividido pela 

multiplicacao do numero de aves da repeticao e o numero de dias do periodo. 
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3.2.2. Conversao alimentar por diizia de ovos (CA/dz) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A conversao alimentar por diizia de ovos produzidos foi mensurada 

semanalmente, dividindo-se o peso total da racao consumida na parcela, expresso em 

quilogramas, pelo respectivo numero de diizias de ovos produzidos na semana. 

3.2.3. Gravidade especifica (GE) 

A gravidade especifica (GE) foi determinada logo apos a pesagem dos ovos. Foi 

desenvolvido um equipamento baseado no principio de Arquimedes, que se tornou uma 

adaptacao do metodo descrito por Hempe et al. (1988). O valor de GE foi obtido usando 

a equacao: 

„ „ massa do ovo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Uh = N ] 

(peso do ovo na agua x corre^ao da temperatura) 

E o fator de correcao usado no calculo da GE foi obtido por meio da equacao 

apresentada por Kell (1975). 

O aparelho de pesagem foi constituido de uma balanca com precisao de 0,01 g 

com um bequer de 500 mL contendo agua destilada, com um suporte de ferro acoplado 

ao bequer para a pesagem do ovo no ar na parte lateral, e colocada outra estrutura de 

ferro, da qual descia uma haste com aro apropriado para a pesagem do ovo dentro 

d'agua. O equipamento foi colocado sobre a balanca, que em seguida foi zerada sempre 

antes da proxima pesagem. 
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Figura 4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aparelho de determinacao da gravidade especifica dos ovos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.4. Unidade Haugh (UH) 

A unidade de Haugh (UH), que consistiu em quebra-los sobre uma superficie 

plana e lisa (placa de vidro) para que a clara e a gema fossem medidas, atraves de um 

micrometre analogico de profundidade de 0,75 mm, adaptado a um suporte de acrilico 

confeccionado na propria universidade, foi possivel medir a altura do albumem (mm) e 

mais o valor do peso do ovo (g). Utilizou-se esses valores na formula descrita por Pardi 

(1977). 

UH = 100 . log (ft + 7,57 - 1,7 . W
0,37

) 

Sendo: 

ft = altura do albumen (mm); 

W = peso do ovo (g). 

3.2.5. Espessura da casca ( E C ) 

Apos separacao manual dos componentes do ovo, as cascas foram pesadas ainda 

umidas e sem retirar as membranas internas, foram colocadas em estufa a 105°C por 2 

horas. Depois de secas foram pesadas novamente na balanca digital com precisao de 
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0,0lg e determinada a espessura utilizando um micrometre* analogico da marca 

MITUTOYO com precisao de 0,01mm, como ilustrado na Figura 5. 

A porcentagem de casca foi calculada, usando a seguinte formula: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.6. Indice de gema (IG) 

Apos a determinacao da altura do albumen pelo metodo de Haugh, ainda na 

superficie lisa e plana, foram separadas as claras das gemas manualmente, e se 

determinou a altura da gema com o equipamento micrometre analogico de profundidade 

de 0,75 mm, adaptado a um suporte de acrilico confeccionado na propria universidade e 

o diametro com um paquimetro digital. Em seguida, foram realizadas tambem a 

pesagem das gemas. 

O indice de gema foi encontrado dividindo a altura da gema pelo diametro. 

Sendo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PTC = peso total dos constituintes (g); 

MTO = massa total do ovo (g). 

Figura 5. Medigao da espessura da casca 
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3.3. Porcentagem dos constituintes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A porcentagem dos constituintes do ovo (gema, albumen e casca) foi obtida 

atraves de pesagens em balanca analitica e esse valor foi dividido pelo peso total do ovo 

e multiplicado por 100. 

A porcentagem de gema dos ovos foi obtida considerando o peso total do ovo e 

o peso da gema e a porcentagem da clara foi determinada por diferenca, conforme 

metodologia descrita por (SANTOS et al., 2009). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PG 

o/0 G = — = 100 - (%A . %C) 

Em que: 

PG = peso da gema (g); 

PO = peso do ovo (g). 

A porcentagem do albumen (%A) foi obtida pelo calculo do peso do albumen 

(PA) por diferenca entre o peso total do ovo menos o peso da casca e peso da gema. 

Assim, foi encontrado o valor do peso do albumen que e dividido pelo peso do ovo e 

multiplicado por 100. 

3.4. Qualidade visual dos ovos - ovoscopia 

Depois de pesados e separados, os ovos passaram pelo processo de qualidade 

visual, denominado ovoscopia. Foi realizada uma classificacao visual para: ovos 

integros (OI), ovos sujos (OS), ovos trincados (OT) e ovos moles (OM). Essa 

classificacao procedeu de forma que os ovos que foram coletados para proceder as 

analises, durante o momento de contagem e pesagem. No ato da ovoscopia era feito a 

visualizacao desses parametros dos mesmos e anotados. 

O instrumento utilizado para realizar essa visualizacao foi o ovoscopio 

confeccionado na propria universidade. 

A ovoscopia serviu para detectar a textura da casca dos ovos, o tamanho da 

camara de ar, a firmeza do albumen, ovos trincados, moles e particulas de sangue no 

interior do ovo, pela incidencia de um foco de luz que atravessa o ovo. 
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Figura 6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ovoscopio utilizado napesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5. Resistencia da casca dos ovos 

O teste de resistencia a compressao da casca foi outra analise feita para se 

avaliar a qualidade da casca dos ovos. 

A resistencia a compressao da casca do ovo foi determinada utilizando 

equipamento de cisalhamento, que na qual recebeu adaptacao para o ensaio de 

resistencia da casca do ovo. 

Figuras 7. Vistas da mdquina de cisalhamento adaptada para o teste de resistencia da casca 

do ovo 

Colocava-se os ovos nas direcoes de seu diametro maior e diametro menor, entre 

duas placas e acionava o mecanismo que deslocava-se com a velocidade de 2mm/min. 

Como mostra as figuras abaixo. 
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Figura 8 (a) —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Diametro maior do ovo Figura 8 (b) - Diametro menor do ovo 

Posicionado os ovos na maquina, numa frequencia de 1 Hz era registrado a forca 

aplicada no ovo, e em tempo real era tracado o grafico do comportamento do teste, onde 

se observava claramente o momento do rompimento da casca do ovo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6. pH dos ovos 

O pH da gema e do albumen foram determinados utilizando pHmetro de 

bancada portatil-MV, modelo mPA- 210/P calibrado previamente com solucoes tampao 

de pH 4,0 e 7,0. 

Figura 9. Medidor de pH de bancada portatil-MV 
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Separou-se a gema do albumen dos ovos, e colocadas em recipientes para 

posterior homogeneizacao, com um auxilio de um bastao. A leitura do pH das gemas e 

das claras foram feitas pela introducao do eletrodo do pHmetro e posterior acionamento 

do equipamento, que apos alguns segundos, para a estabilizacao, se fazer a leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7. Delineamento experimental 

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado (DIC), 

composto de tres tratamentos que foram as temperaturas (20°C, 26°C e 32°C), e seis 

repeticoes que foram as gaiolas enriquecidas ( G l , G2, G3, G4, G5 e G6). 

A analise estatistica dos dados foi realizada pelo programa Statistical Analysis 

System (SAS, 2010) e foi utilizado o teste de Tukey (P<0,01) para a comparacao entre 

as medias. 
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4. R E S U L T ADOS E DISCUSSAO 

4.1.0. Parametros de desempenho 

4.1.1. Temperatura e consumo de agua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A agua e responsavel pela maioria das funcoes do organismo das aves, e o 

principal componente do sangue e dos fluidos extra e intracelular, e responsavel pelo 

transports, absorcao e digestao de nutrientes, excrecao de metabolites, pelo equilibrio da 

temperatura do corpo das aves, alem de outras funcoes importantes como a producao. 

Portanto a temperatura da agua interfere no seu consumo pelas aves, e demais 

parametros, conforme observa-se na Tabela 1. 

Tabela 1 - Valores medios de temperatura da agua diaria (MTAD), consumo total de 

agua por gaiola (CTAG), consumo total de racao por gaiola (CTRG) e 

percentagem de postura (POST) das aves das gaiolas em funcao das tres 

condicoes de temperaturas ambiente 

Temperatura MTAD CTAG CTRG POST 

ambiente (°C) (°C) (kg) (g) ( % ) 

20 19,63c 1,11b 662,57a 97,83a 

26 23,64b 1,16b 659,12a 99,00a 

32 28,65a 1,48a 575,32b 85,83b 

Medias seguidas de mesma letra na coluna nao diferem entre si, pelo Teste de Tukey 

(P<0,01) 

Conforme condicoes de temperaturas da agua avaliadas diariamente no 

ambiente, houve diferenca significativa (P<0,01) entre os tratamentos. 

Para as condicoes de ambiente de 20°C apresentou menor temperatura, tornando-

se pouco mais inferior ao valor recomendado diferindo do tratamento de 26°C. Mesmo 

assim, os valores medios de temperatura da agua nas condi9oes de 20 e 26°C se 

mostram ideais para manter a temperatura corporal das aves, evitando o estresse 

termico, confirmado por Macari & Furlan (2001), que diz que a temperatura da agua a 

partir de 20°C promove a redu9ao na temperatura corporal. 
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Ainda nestas condicoes de ambiente de 20°C e 26°C, as mesmas apresentaram 

diferenca entre si, ficando, porem, a temperatura da agua de ingestao dentro do limite 

recomendado por varios autores e manuais, dentro da faixa de temperatura entre 20 e 

24°C. Para Macari et al. (1994), a temperatura ideal da agua e de 24°C e, acima deste 

ponto, as trocas termicas entre agua e ave sao reduzidas. 

Observa-se, que para a temperatura ambiente de 26°C, a temperatura da agua se 

manteve ideal, em torno de 23°C, ou seja, temperatura de equilibrio da agua frente a 

temperatura ambiente, sabendo-se, que a temperatura da agua interfere no consumo de 

racao, diminuindo-o quando a temperatura da mesma aumenta. 

Fato, que nas condicoes de temperaturas de 20 e 26°C, as aves nao foram 

afetadas no consumo da agua, nem no consumo de racao. Bebendo e alimentando-se 

melhor nesses dois tratamentos, pois a agua se encontrava dentro da faixa ideal de 

consumo para aves poedeiras, apresentando valores de consumo de racao maiores e sem 

diferenca significativa entre ambos, consequentemente elevando o consumo de racao, ja 

que as aves se mantiveram dentro da zona termoneutra, mantendo sua temperatura 

corporal interna, consumindo agua em quantidade adequada e equilibrada com a racao. 

A temperatura da agua exerce influencia sobre o consumo de racao pelas aves e 

sobre a produtividade das mesmas (KLOSOWSKI et al. 2004). 

Verifica que a temperatura media da agua diaria permaneceu acima do valor 

maximo recomendado (24°C) durante as condicoes de 32°C de temperatura ambiente, 

diferindo estatisticamente (P<0,01) quando comparada com as temperaturas de 20 e 

26°C, ocorrendo assim, uma tendencia inversa no consumo da mesma que apresentou 

um aumento, ou seja, e um indicativo que as aves estavam em estresse termico, nesta 

situacao o aumento na ingestao de agua tern a finalidade de tentar manter a temperatura 

corporal em torno de 41°C. 

Isso mostra, que as condicoes de 32°C de temperatura ambiente, nao favoreceu 

as aves a manterem sua homeostase, deixando de ingerir quantidades adequadas de agua 

em intervalos regulares, como tambem de racao, devido ao desconforto termico, 

utilizando desse artificio de reduzir o alimento e aumentar o consumo de agua para 

manter seu corpo refrigerado, impedindo assim uma alcalose, ja que existe influencia 

entre o consumo de agua e de racao. 

Percebe-se que no tratamento de 32°C, o ambiente se encontrava acima da zona 

de conforto termico, e nessas condicoes as aves passaram pelo processo de ofegacao 
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devido ao estresse por calor, dai o consumo de agua se elevou com o aumento da 

temperatura do ambiente. Pois esse foi o principal metodo de perda de calor nas aves 

constitufdo pelo resfriamento por evaporacao de agua, atraves do sistema respiratorio 

durante o ofego, fazendo com que houvesse perda corporal de agua. 

Para Gama et al. (2008), a elevacao da temperatura ambiente provoca o aumento 

da ingestao de agua pelas poedeiras, sendo este efeito transitorio, desaparecendo com a 

aclimatacao das aves. 

Fica evidente que a temperatura de equilibrio da agua para as condicoes de 

temperatura 26 e 32°C com umidade relativa de 60%. o gradiente de temperatura e de 

aproximadamente 5°C. Desta forma, para ambiente que a temperatura esteja acima de 

26°C, recomenda-se utilizar sistema de resfriamento da agua, principalmente em 

processo industrial em clima nos horarios de pique. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.2. Consumo de racao e producao de ovos 

Observa-se na Tabela 1, que o consumo de racao foi influenciado pelo consumo 

de agua. 

Para as condicoes de temperatura ambiente de 20 e 26°C nao houve diferenca 

significativa (P<0,01) no consumo de racao pelas aves. De acordo com os dados, pode 

afirmar que as aves quando submetidas ao ambiente nessas temperaturas, as mesmas 

apresentaram um elevado consumo de racao, ja que as condicoes temperatura do 

ambiente e de temperatura da agua consumida favoreciam para a mantenca da 

temperatura corporal, evitando desconforto termico. 

Quanto aos valores de consumo de racao durante as tres condicoes de 

temperatura ambiente, e possivel observar que houve queda no consumo de racao das 

aves quando foram submetidas as condicoes de temperatura ambiente de 32°C, diferindo 

significativamente das demais temperaturas, ocorrendo um processo inverso das 

temperaturas de 20 e 26°C, que se encontravam dentro da zona de conforto termico 

(ZCT). 

Percebe-se que, com o aumento da temperatura ambiente, provocando 

desconforto termico, houve a diminuicao na ingestao de alimentos pelas aves 

submetidas nestas condicoes. Porem, essa diferenca maior na queda de racao consumida 

pelas aves, ainda pode ser evidenciada tambem pelo tipo de criacao em gaiolas, e esse 
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foi o artificio utilizado pelas aves para diminuir a ingestao, pois o alimento aumenta o 

metabolismo e, consequentemente, a quantidade de calor corporal, mantendo assim a 

homeostase corporal. Isso porque, a diminuicao do apetite pelas aves e o aumento na 

ingestao de agua sao considerados principals sinais de estresse termico, e afirma Gama 

et al. (2008) que, para galinhas o consumo de agua esta estreitamente relacionado ao 

consumo de racao, de tal maneira que fatores que afetam o consumo de agua 

indiretamente influenciam no consumo de racao. Fato observado neste estudo. 

Barbosa Filho (2004) propoe que a maior queda no consumo de racao das 

criadas dentro do sistema em gaiolas, isso pode ser explicado pela maior carga de 

estresse termico recebida por essas aves. 

O animal pode desenvolver uma serie de respostas fisiologicas quando exposto a 

ambientes agressivos fazendo com que as mesmas desencadeie reacoes metabolicas que 

resultam em deficit nutricional, problemas reprodutivos, de producao de ovos, alem de 

provocar desequilibrio hormonal e alcalose respiratoria (LIMA, 2011). 

Em relacao ao percentual de postura na Tabela 1, dentro da comparacao entre as 

condicoes de temperaturas de 20, 26 e 32°C, houve reducao no percentual de postura 

quando as aves foram submetidas a 32°C diferindo estatisticamente das demais 

condicoes. 

Verifica-se, que as poedeiras submetidas a temperatura ambiente de 32°C, sob 

estresse por temperatura elevada reduziram a producao dos ovos, consequentemente o 

peso dos ovos, constatando, que estes resultados provavelmente resultaram da 

diminuicao no consumo de racao e, desta forma, pode reduzir a disponibilidade de 

nutrientes para a producao de ovos a partir da exposicao nestas condicoes de 

temperatura ambiente, afetando o percentual de ovos produzidos. Para Vercese (2010), 

sob circunstancias de estresse por calor uma das primeiras respostas das aves e o 

decrescimo no consumo e, desta forma, as aves deixam de obter os nutrientes essenciais 

para a producao com consequentes perdas no potencial produtivo e na qualidade dos 

ovos. 

O desconforto termico em aves de postura provoca uma serie de consequencias 

intimamente ligadas a queda no consumo de racao, menor taxa de crescimento, maior 

consumo de agua, aceleracao do ritmo cardiaco, alteracao da conversao alimentar, 

queda na producao de ovos e maior incidencia de ovos com casca mole (TINOCO, 

2001; SILVA et al., 2005; JACOME et al., 2007). 
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Haja vista que nesta temperatura de 32°C, as poedeiras nao diminuiram a 

ingestao de racao concomitantemente, apresentando uma boa producao de ovos de 85%. 

A maior porcentagem de postura ocorreu nas condicoes de temperatura ambiente 

de 20 e 26°C, nao diferindo estatisticamente entre ambas. Porem, na temperatura 

ambiente de 26°C, apresentou melhor resultado com 99% de postura. Pode-se afirmar 

que as aves nessas condicoes encontravam-se aclimatadas e consequentemente 

confortaveis, o que expressou satisfatoriamente seu potencial produtivo, nao havendo 

desperdicio de racao, e mesmo porque, nessas condicoes, as aves nao se encontravam 

em desconforto termico que viesse interferir no consumo alimentar, que pudesse causar 

diminuicao na ingestao de nutrientes essenciais, afetando diretamente a produtividade 

do lote. 

A pesquisa foi realizada com a umidade relativa do ar constante e igual a 60% e 

variando a temperatura ambiente, podendo-se afirmar que a temperatura de 26°C esta na 

ideal da zona de conforto termico para as poedeiras, recomendando-se comercialmente 

essa condicao ambiente, porque nao apresentou diferencas significativas no consumo de 

agua, consumo de racao e na producao de ovos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.3. Massa do ovo e conversao alimentar por diizia de ovo 

A falta de bem-estar e conforto termico em poedeiras provoca uma serie de 

consequencias que estao intimamente ligadas a queda no consumo de alimentos, menor 

taxa de crescimento, alteracao da conversao alimentar, queda na producao de ovos e 

maior incidencia de ovos com casca mole. 

Na Tabela 2, sao apresentados os valores medios de massa dos ovos e conversao 

alimentar por diizia de ovos produzidos pelas poedeiras nas condicoes de temperatura 

ambiente. 
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Tabela 2 - Valores medios de massa de ovos (MO) e da conversao alimentar/ diizia de 

ovos (CA/DZ), das aves em funcao das tres condicoes de temperatura 

ambiente 

Temperatura Temperatura 
MO (g) CA/DZ 

ambiente (°C) 
MO (g) 

20 64,76b 1,50b 

26 66,93b 1,52b 

32 56,37a 1,33a 

Medias seguidas de mesma letra na coluna nao diferem entre si, pelo Teste de Tukey(P<0,01) 

Nos tratamentos propostos, as medias dos valores de massa de ovo apresentaram 

diferenca significativa (P<0,01). 

O maior valor de massa de ovo foi verificado nas poedeiras submetidas as 

condicoes de temperatura ambiente de 26°C, nao diferindo das poedeiras submetidas a 

temperatura de 20°C. Provavelmente, os efeitos do conforto termico ambiente sobre o 

consumo de racao, a producao de ovos e a conversao alimentar por massa de ovo, 

ocorreram em funcao das aves se encontrar dentro da zona de conforto termico 

trabalhando melhor seu metabolismo. 

Tambem observou-se que no tratamento de temperatura ambiente de 32°C 

apresentou menor massa dos ovos. Com respeito a temperaturas elevadas como ao do 

tratamento de 32°C ambiente, os resultados indicaram que as aves, submetidas em 

temperaturas desconfortavel de ambiente, obtiveram massa de ovo menor em 

comparacao as poedeiras submetidas em temperatura de ambiente com conforto termico 

como mostram os primeiros tratamentos. Fato podendo ser explicado, pelas aves ter 

sofrido mais as consequencias do estresse por calor, pois apresentaram reflexos na no 

consumo de agua e de racao, e na qualidade dos ovos, o que, segundo Barbosa Filho 

(2006), esta relacionado com a linhagem das poedeiras e, consequentemente, a sua 

maior intolerancia as temperaturas elevadas. 

Os valores medios de conversao alimentar por diizia de ovos tambem nao 

apresentaram diferenca significativa nos tratamentos de temperatura ambiente de 20 e 

26°C, como mostra a Tabela 2. 
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No entanto, sofreu influencia quando as aves foram submetidas no tratamento de 

32°C, apresentando valor reduzido. Sendo assim, devido a alta temperatura do ambiente, 

acarretou na reducao do consumo de racao pelas aves e maior consumo de agua, na 

tentativa de reduzir o incremento calorico do seu corpo. O inverso ocorreu nas 

condicoes de 20 e 26°C, pois, os resultados se mostraram melhores, possivelmente, em 

virtude da melhor utilizacao dos nutrientes da racao, em funcao da temperatura 

ambiente que se mostrou confortavel para as aves nao interferindo na sua homeostase, 

fazendo melhor conversao do alimento em diizias de ovos. 

A resposta para as variaveis massa de ovo e conversao por diizia de ovo, das 

aves foi melhor nas temperaturas de conforto termico de 20 e 26°C respectivamente, e 

pior, quando a temperatura se deu acima destes valores, no caso da temperatura de 

32°C, evidenciando que pode ser prejudicial ao desempenho produtivo das aves. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2. Peso dos ovos e dos seus componentes 

Consta na Tabela 3, sao apresentados os valores medios de peso do ovo, peso do 

albumen e da gema, e peso da casca dos ovos das aves submetidas nas tres condicoes de 

temperatura ambiente 

4.2.0. Peso do ovo 

Analisando-se ainda a Tabela 3, verifica-se reducao significativa no peso dos 

ovos a partir da temperatura ambiente de 32°C. Nesta temperatura a reducao foi de 

6,33g. Esta reducao foi mais expressiva nestas condicoes, devido aos efeitos negativos 

do estresse por calor recebido pelas galinhas poedeiras. 
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Tabela 3 - Valores medios do peso do ovo (PO), peso do albumen (PA), peso da gema 

(PG) e peso da casca (PC) das aves das gaiolas em funcao das tres 

condicoes de temperatura ambiente 

Temperatura 

ambiente (°C) 
PO (g) PA (g) PG (g) PC (g) 

20 66,13a 44,07a 15,65a 6,40a 

26 66,27a 44,27a 15,66a 6,34a 

32 59,94b 39,75b 14,50b 5,69b 

Medias seguidas de mesma letra nao diferem entre si, pelo Teste de Tukey (PO.01) 

Fica evidente que, as aves submetidas nas condicoes de temperatura ambiente de 

32°C, tenham apresentado menor peso dos ovos, por consequencias de alteracoes 

fisiologicas decorrentes da elevada ingestao de agua e da queda do consumo de racao, 

indisponibilizando os nutrientes essenciais para a producao e/ou desviando-os para 

manutencao da homeostasia, reduzindo assim o tamanho dos ovos, o que pode causar 

grandes prejuizos economicos aos produtores. 

Segundo calculos supondo prejuizos economicos em um ano para um produtor 

que administra uma granja com producao de 10.000 ovos/dia, quando as aves sao 

submetidas ao tratamento de temperatura ambiente de 32°C, cujo a reducao do peso do 

ovo e de 6,33g teremos: 

-> Para 10.000 ovos/dias 

10.000 x6,35 = 63.500 

63.500 g/dia x 30 dias = 1905000 g/mes 

1905000 g/mes x 12 meses = 22860000 g/ano 

22860000 g/ano / 66,27 g = 344952,4 ovo/ano 

344952,4 ovo/ano /12 (diizia) = 28.746 diizias/ano 

Considerando que o lucro do produtor seja de R$ 0,03. 

—> O produtor deixa de ganhar ao ano R$ 10.348,56. 
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Segundo Vercese (2010), as galinhas poedeiras tambem sao afetadas por 

alteracoes no equilibrio acidobasico durante periodos de altas temperaturas, que 

desencadeando desequilibrio eletrolitico e mineral, podendo resultar em ovos pequenos 

e de casca fina. 

Ainda na Tabela 3, estao apresentados os valores das medias do peso do ovo nas 

condicoes de temperatura ambiente de 20 e 26°C, em que as mesmas nao apresentam 

diferenca estatistica. Isso se deve ao fato de que as aves se encontraram dentro de sua 

zona de termoneutralidade e os valores de temperatura media observados durante o 

experimento tiveram situados dentro dos limites criticos estabelecidos na literatura e no 

manual dessa linhagem, proporcionando as aves expressar seu potencial produtivo. 

Segundo classificacao do manual de manejo da linhagem Dekalb White (2009), 

os pesos dos ovos das aves nas primeiras condicoes estao de acordo com os valores 

medios, ou seja, acima de 65g, considerando que a zona de conforto termico do manual 

e de 26°C no ambiente. 

Conforme ilustrado na Figura 7, ocorre declinio expressivo no peso do ovo em 

funcao da temperatura, quando a condicao de temperatura do ambiente passa da zona de 

conforto termico para de desconforto termico. 

59zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H 1 1 1 1 

15 20 25 30 35 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Temperatura do ar °C 

Figura 10 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Medias dos pesos dos ovos para as condicoes de temperatura ambiente 

Segundo Lima (2011), as aves desenvolvem uma serie de respostas fisiologicas 

quando expostas a ambientes agressivos, desencadeando reacoes metabolicas que 

resultam em deficit nutricional, problemas na producao de ovos, alem de provocar 

desequilibrio hormonal e alcalose respiratoria. 
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4.2.1. Peso do albumen, gema e casca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conforme consta na Tabela 3, os constiuaintes do ovo: albumen, gema e casca, 

tambem foram afetados pelos tratamentos de temperatura ambiente. 

Observa-se, que as medias do peso do albumen, peso de gema, assim como o peso 

da casca, nao apresentaram diferenca estatistica ao nivel de 1% pelo Teste de Tukey, 

entre si nos tratamentos de temperatura ambiente de 20 e 26°C, enquanto que o valor 

medio nas condicoes de temperatura de 32°C, houve reducao do peso desses 

componentes diferindo significativamente em relacao aos outros tratamentos. 

Torna-se evidente, que os valores elevados de peso do albumen e peso da gema 

para as temperaturas de 20 e 26°C, sao decorrentes do desempenho das aves devido ao 

conforto termico do ambiente, que proporcionou um adequado consumo de agua e 

alimentar, expressando produtividade em quantidade e qualidade, otimizando o peso de 

massa dos ovos. Consequentemente as medias de peso das cascas, tambem se 

mostraram elevados nessas duas primeiras condicoes ambientes, certamente devido ao 

melhor e maior aproveitamento dos nutrientes da racao, sendo o calcio muito importante 

para a espessura da casca e consequentemente do seu peso. 

Nota-se, que houve reducao dos valores de peso do albumen, da gema e da 

casca, quando observados nas condicoes de temperatura de 32°C, as mesmas 

apresentam-se com diferencas significativa quando comparadas aos tratamentos 

anteriores. Fato, que esses componentes sofreram alteracoes no tamanho e no peso 

quando as aves foram submetidas em condicoes de temperaturas elevadas, reduzindo a 

alimentacao e aumentando a ingestao de agua, o que causou desbalanco nutricional, 

principalmente do calcio para forrriacao da casca, diminuindo seu peso e perda de massa 

do ovo devido a dissociacao de proteinas e perda por evaporacao para o meio atraves da 

casca que se encontra com espessura baixa. 

Nessa situacao em exploracao comercial leva a uma queda na classificacao dos 

ovos, podendo causar perdas financeiras. 

TadtiyanantzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (1991) estudaram poedeiras a temperaturas de 21,1 vs 29,4°C 

e 21,1 vs 33,3°C e observaram decrescimo na quantidade de albumen e peso da casca 

nos ambientes com temperatura mais elevada. O peso da gema diminuiu somente para 

temperatura de 33,3°C, sendo esta variavel mais tolerante ao estresse termico moderado 

(29,4°C) em relacao ao albumen e a casca. 
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Quando as aves estao com estresse termico, alteram o metabolismo, e 

consequentemente as funcoes biologicas, afetando o peso corporal, diminuicao de 

producao e qualidade dos ovos, decorrente da diminuicao da ingestao alimentar. Para 

Mahmoud (1996), o estresse termico provoca alteracoes no balanco acido-base e 

diminuicao da habilidade das celulas do duodeno no transporte de calcio, que podem ser 

fatores criticos para a producao e as caracteristicas da casca do ovo. Portanto pode 

afirmar que as aves quando submetidas ao tratamento de temperatura ambiente de 32°C 

sofreu as alteracoes descritas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3. Parametros de qualidade dos ovos 

Na Tabela 4, sao apresentados os valores das medias dos parametros de 

qualidade dos ovos: gravidade especifica, unidade de Haugh, espessura de casca e 

indice de gema dos ovos das aves submetidas nas tres condicoes de temperatura 

ambiente. 

Tabela 4 - Media dos parametros de qualidade dos ovos: gravidade especifica (GE), 

unidade de Haugh (UH), espessura de casca (EC) e indice de gema (IG) das 

aves das gaiolas em funcao das tres condicoes de temperatura ambiente 

Temperatura 

ambiente (°C) 

GE 

(g/ml) 
U.H 

EC 

(mm) 
IG 

20 1,0896a 87,46a 0,48a 0,44a 

26 1,0980a 86,12a 0,47a 0,42a 

32 1,0772b 84,72b 0,41b 0,38b 

Medias seguidas de mesma letra na coluna nao diferem entre si, pelo Teste de Tukey (P<0,01) 

4.3.0. Gravidade especifica 

Quanto ao parametro de gravidade especifica, observa-se pela Tabela 4 acima e 

pelo grafico 11, uma reducao significativa (P<0,01) apenas quando as aves foram 

submetidas ao tratamento com temperatura de 32°C, em relacao as outras condicoes 

ambiente. Esta queda pode ser considerada por fatores como a queda no peso dos ovos, 
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assim, como a queda tambem da espessura de casca, ja que existe relacao entre esses 

parametros. 

u zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 

Temperatura do ar (°C) 

Figura 11 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Medias dos valores de gravidade especifica dos ovos nas condiqoes 

de temperatura ambiente 

A alta temperatura tambem afetou a densidade dos ovos. Os valores medios da 

gravidade especifica nas condicSes temperatura ambiente de 20 e 26°C, nao 

apresentaram diferencas significativas estatisticamente (P<0,01). No entanto, se 

mostram superiores, podendo afirmar que os ovos desses tratamentos apresentam 

qualidade na espessura e resistencia da casca, quando considerado o parametro de 

densidade. Com excecao das aves submetidas ao tratamento de 32°C, que apresentou 

valores reduzidos abaixo do ideal, apresentando tambem menor resistencia da casca a 

quebra desses ovos, ja que as aves se encontravam fora da zona de conforto termico, 

onde houve a influencia da temperatura ambiente nesse parametro. 

Para Araujo et al. (2011), classifica que os valores de gravidade especifica para a 

qualidade dos ovos e de (> 1.070 ma qualidade); (< 1.080 media qualidade) e (< 1.090 

boa qualidade). 

O parametro de qualidade gravidade especifica esta intimamente relacionada a 

qualidade da casca dos ovos, segundo Hamilton.(1982), a gravidade especifica aumenta 

a medida que a espessura da casca aumenta. 

A relacao entre os fatores citados acima tambem pode ser constatada nesta 

pesquisa, uma vez que a elevacao da temperatura para 32°C, reduziu, 

significativamente, a resistencia de casca a quebra, espessura da casca foi reduzida, 

havendo diminuicao da gravidade especifica. 
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A gravidade especifica de ovo esta relacionada com a percentagem de casca, que 

e funcao da espessura, e consequentemente e relacionada a resistencia da casca do ovo. 

Portanto e uma propriedade importante na avicultura, porque durante o processamento, 

manuseio e transporte ocorrem choque entre ovos, como tambem, no escoamento da 

producao, devido as condicoes da estrada que ligam as granjas aos centres urbanos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.1. Unidade Haugh 

Na Tabela 4, o parametro de Unidade Haugh apresentou uma diferenca 

significativa estatisticamente (PO.01) em relacao as condicoes ambiental estudadas. 

Para o tratamento ambiente de 32°C, houve uma queda significativa no valor da 

Unidade Haugh, diferindo estatisticamente quando comparado com os outros dois 

tratamentos (20°C e 26°C), tornando-se evidente o estresse termico sofrido pelas aves 

devido aos efeitos da alta temperatura. A reducao nos valores da UH esta relacionada a 

queda na qualidade dos ovos. Estando essa reducao da qualidade interna dos ovos 

associada principalmente a perda de agua e de dioxido de carbono, durante o periodo de 

elevacao da temperatura do ambiente por meio da evaporacao, tornando a albumina 

liquida, e que a mesma aumenta em detrimento da densa. Dai, com a perda de gas 

carbonico resulta em alteracao no sabor do ovo, no peso e altura dos seus componentes, 

diminuindo assim a sua qualidade. 

KirundazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2001), ao trabalhar com poedeiras, que verificaram diminuicao 

dos valores de unidade Haugh quando submeteram as aves ao estresse por calor a 

temperatura de 34°C. Comportamento semelhante foi encontrado nessa pesquisa. 

Quando expos as poedeiras em temperatura de 32°C, porque ocorreu diminuicao de UH. 

Na Figura 12, consta que houve reducao da UH nas condicoes de temperatura 

ambiente de 32°C. Vale ressaltar, que mesmo nessas condicoes os valores apresentem 

baixo desempenho, quando comparado aos outros tratamentos, todos os valores para as 

unidades Haugh encontrados para os ovos frescos no presente estudo, estao de acordo 

com as normas internacionais, acima de 72 UH, o que e caracteristico de ovos de boa 

qualidade e dentro da classificacao tipo A A (USDA, 2006), fato que pode ser explicado 

pela idade das aves. 
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Figura 12 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Medias dos valores de unidade haugh dos ovos para as condiqoes 

de temperatura ambiente 

Torna-se evidente, que o fato das aves submetidas nas condic5es de 32°C 

apresentarem valores de UH satisfatorio, esteja relacionado com a idade das aves, 

estando de acordo com Souza et al. (1994), que conclui que ovos provenientes de aves 

em inicio de postura apresentam valores mais altos de Unidade Haugh. 

4.3.2. Espessura da casca 

Nos valores observados para espessura de casca para as temperaturas ambiente 

estudadas apresentaram diferenca significativa (P<0,01). 

Na Tabela 4, verifica-se uma queda acentuada no valor medio da espessura de 

casca dos ovos das aves submetidas as condicoes de temperatura ambiente de 32°C em 

relacao aos tratamentos de 20 e 26 °C, que se encontravam em ambiente confortavel 

proporcionando valores ideais aos parametros de qualidade dos ovos, estando a 

espessura de casca entre eles. Neste caso, as aves aproveitaram adequadamente o calcio 

e demais nutrientes existentes na racao, onde se fizeram essenciais na distribuicao da 

superficie do ovo durante sua formacao. 

No tratamento de 32°C, ocorre o inverso dos tratamentos anteriores, podendo-se 

confirmar que poedeiras afetadas por alteracoes no equilibrio acidobasico, devido a 

exposicao a altas temperaturas, pode leva-las a produzir ovos com casca mais fina, pois 

altera o metabolismo do calcio durante o processo de formacao da casca. Devido ao 

estresse termico, as poedeiras reduzem o consumo de racao e os limites da 

disponibilidade de calcio no sangue para a formacao da casca de ovo. 
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Para Araujo et al. (2001), durante o processo de formacao da casca, as aves 

sofrem uma acidose metabolica em decorrencia da elevada producao de bicarbonato. 

Essa acidose e principalmente compensada por uma alcalose de origem respiratoria. O 

equilibrio acido-basico nao influencia diretamente a qualidade da casca, mas pode 

alterar o nivel de fosforo no sangue que, por sua vez, altera o metabolismo do calcio e a 

qualidade da casca do ovo. 

Portanto, altas temperaturas podem resultar em ovos menores e de qualidade da 

casca reduzida, devido a problemas nos processos fisiologicos que ocorrem na ave. 

Como apresentada na Figura 13, a curva de espessura da casca do ovo decresce 

em funcao do aumento da temperatura. Ficando evidente que a temperatura de 32°C, a 

espessura reduziu drasticamente. Mesmo assim, os valores encontrados estao dentro da 

faixa considerada aceitavel para a linhagem, que e de 0,41 a 0,50 de acordo com o 

manual Dekalbe White (2009). 

0,50 -. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

= zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Temperatura do ar °C 

Figura 13 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Medias dos valores de espessura de casca dos ovos para as 

condicoes de temperatura ambiente 

A espessura da casca pode variar devido a varios fatores, entre eles a 

hereditariedade, ja que algumas familias ou linhagens de aves produzem ovos com 

casca mais grossa do que outras. Estas diferencas entre as aves com relacao a qualidade 

da casca sao definidas pela capacidade das aves de utilizar o calcio. Outro fator e o 

clima, ja que altas temperaturas reduzem a espessura da casca, como tambem os niveis 

de calcio ou bicarbonato de sodio do sangue sao reduzidos, como resultado dos 

movimentos respiratorios mais acelerados, pois a poedeira procura desta forma 
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controlar a temperatura de seu corpo. Simultaneamente, o ambiente de temperatura 

elevada provoca uma diminuicao no consumo de alimentos, que por sua vez determina 

uma diminuicao no consumo de calcio, fosforo e vitamina D 3 (TRJNDADE, 2005). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.3. Indice de gema 

Verifica-se na Tabela 4, que nas temperaturas ambiente de 20 e 26°C, nao 

houveram diferencas significativa nos valores medios de indice de gema entre 0,42 e 

0,44%, porem, se mostraram maiores, admitindo-se, que essa estrutura apresenta 

firmeza tornando-se dificil rompimentos durante a realizacao de suas medicoes, e 

tambem dentro dos valores encontrados por Barbosa Filho (2004), que encontrou 

valores de 0,41 a 0,44 na sua pesquisa testando duas linliagens de poedeiras, em dois 

ambientes, um de conforto termico e outro de desconforto termico, onde as aves 

submetidas em ambiente de conforto termico apresentaram maiores valores de indice de 

gema. 

Segundo Englert (1998) os valores medios para o IG de ovos frescos devem 

estar entre 0,40 e 0,42; e quando o valor do indice da gema estiver inferior a 0,25, 

significa que a estrutura esta muito fragil, tornando dificil a realizacao de medicoes sem 

rompimentos, confirmando, portanto, a adequacao do material no inicio do presente 

estudo, quanto a esta variavel. 

Houve uma reducao significativa no valor medio do indice de gema sob 

condicoes de temperatura de 32°C, tornando-se abaixo do ideal proposto por Englert 

(1998). Esse comportamento pode ser explicado como consequencia da temperatura 

elevada, que provavelmente tenha interferido nesse parametro, de forma que, 

fisiologicamente as aves sofreram interferencia do desconforto termico, alterando a 

gema, provocando a diminuicao do indice de gema. 

Pela a curva de tendencia tracada na Figura 14 abaixo, o tratamento de 20 e 26°C 

proporcionaram melhor conforto termico as aves, de forma que os valores se 

apresentassem ideais em relacao as condicoes de ambiente dentro da zona de conforto 

termico. O tratamento com 32°C, diverge dos anteriores, pois, com o desconforto 

termico as aves passam por desbalanco nutricional no seu desempenho, comprometendo 

a formacao do ovo e de seus componentes. 
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Para Magalhaes (2007), ovos produzidos por poedeiras submetidas a estresse 

termico possuem menor IG quando comparado aos ovos das aves criadas em ambientes 

termoneutros. Isto ocorre em virtude do desbalanco de nutrientes provocado pela queda 

da ingestao de alimentos e aumento do consumo de agua pelas poedeiras criadas em 

temperaturas ambientais elevadas, fazendo com a gema se torne mais fragil e mais 

susceptivel a rompimentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4. Resistencia da casca do ovo 

Numerosas tecnicas e instrumentos tem sido desenvolvidos para mensurar a 

resistencia da casca de ovos, que sofre influencia da gravidade especifica e da 

espessura. Nesta pesquisa foi adotado o sistema de compressao do ovo e o teste e do 

tipo destrutivo. Dentre alguns trabalhos se destaca o realizado por MolinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2009), 

que afirmam que a melhor forma de analisar a qualidade da casca e a avaliacao de sua 

resistencia a quebra. 

Constam na Tabela 5, os valores medios de resistencia a compressao da casca do 

ovo nas temperaturas estudadas de 20, 26 e 32°C, combinadas com a umidade relativa 

do ar de 60%. Testando os sentidos do ovo, no diametro maior e diametro menor, 

estatisticamente nao apresentaram diferencas na resistencia a compressao (N) de 

rompimento da casca, observando-se apenas uma reducao dos valores, quando 

comparadas em relacao ao aumento progressivo das temperaturas estudadas. Tornando 
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evidente que a resistencia da cascazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA k quebra mostrou-se reduzida com o aumento da 

temperatura. 

Tabela 5 - Valores rnedios de resistencia a compressao da casca do ovo no diametro 

maior do ovo (RCDMaior) e diametro menor do ovo (RCDMenor) nos tr£s 

tratamentos 

Temperatura Resistencia a compressao (N) 

ambiente (°C) RCDMaior RCDMenor 

20 30,89a 28,53a 

26 29,20a 27,38a 

32 25,28a 25,04a 

CV% 16,08 10,57 

Medias seguidas de mesma letra nao diferem entre si, pelo Teste de Tukey (P<0,01) 

Observa-se na Figura 15, o comportamento de resistencia a compressao da casca 

do ovo em funcao das temperaturas. Percebe-se que para os sentidos analisados, torna-

se evidente a diminuicao da resistencia a compress&o aplicada para a quebra da casca. 

Isto comprova que a temperatura do ambiente influenciou de forma positiva e 

negativamente na resistencia da casca dos ovos nos tratamentos. Nas temperaturas de 20 

e 26°C mostraram maiores valores de resistencia da casca, e no tratamento de 32°C de 

temperatura, as aves estando em situacao de estresse termico, e que as mesmas 

utilizaram como mecanismo reduzir o consumo de alimento, sendo essa uma das 

reacoes de desconforto termico, na tentativa de desprender ou amenizar o excesso de 

calor, pois, frente a exposicao de elevadas temperaturas, as aves tendem a diminuir a 

ingestao de racao, porque o alimento aumenta o metabolismo e, consequentemente, a 

quantidade de calor coqjoral, e, devido ao baixo consumo de racao, sofrem alteracoes 

flsiologicas, e assim deixando de ingerir elementos essenciais existentes na racao, 

principalmente o carbonato de calcio, desequilibrando a composi^ao mineral durante a 

formacao do ovo. 
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Figura 15.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Galores medias da resistencia a compressao da casca dos ovos para as condicoes de 

temperatura ambiente 

Segundo Narushin et al. (2004), a forca de ruptura dos ovos de galinha depende 

de varias propriedades como: gravidade especifica do ovo, massa, o volume, area 

superficial, a espessura da casca, peso da casca, percentual de casca (peso da casca/ 

peso do ovo) etc. 

Pode-se considerar que a menor resistencia das cascas nas condicoes de 

temperatura ambiente de 32°C, se deve ao fato que a alta temperatura tambem interfere 

com baixos valores de resistencia da casca dos ovos quando submetidas a compressao, 

comprovado pelos parametros de qualidade dos ovos anteriores, que tambem sofreram 

influencia dessas condicoes, como a espessura da casca e gravidade especifica que se 

encontrou reduzida no mesmo tratamento, existindo elevada correlacao positiva entre 

gravidade especifica, espessura e percentual de casca com a resistencia da casca a 

quebra. 

A quantidade de calcio depositada nos ovos permanece mais ou menos constante 

durante todo o clclo de postura. Todavia, no processo de forrnacao do ovo das aves 

submetidas ao desconforto termico do ambiente, o seu organismo reduzira calcio por 

superficie de area da casca. o que resuita na reducao da resistencia da casca, (ARAUJO 

et al. 2011). 

O estudo da determinacao de resistencia a compressao da casca do ovo e de 

grande importancia para o setor avfcola de producao de ovos, haja vista que, a maioria 

das avaliacoes de qualidade da casca e relacionada com resistencia a compressao, 

porque quebras e perfiiracoes sao as principais causas de perda economica. A casca do 
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ovo pode ser quebrada devido a fratura de impacto, que ocorre devldo a colisao entre 

ovos ou com a maquina coletora e fraturas compressivas que estao associadas com a 

embalagem. A ausencia de forca na casca e o impacto possuem importancia similar na 

quebra de cascas. 

Sendo assim, os tratamentos com temperatura 20 e 26°C, indicaram valores 

satisfatorios de resistencia a compressao da casca do ovo, contribuindo para o setor 

avicola de producao, pois, a baixa resistencia de ovos a compressoes, assim como o 

peso, implicam em perdas econ6micas para o produtor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5. Porcentagem dos constituintes 

As medias de porcentagem de gema, albumen e casca de acordo com os 

tratamentos com temperatura ambiente de 20°C, 26°C e 32°C sao apresentadas na 

Tabela 6 abaixo. 

Tabela 6 - Porcentagem dos constituintes dos ovos: porcentagem de casca (%Casca), 

porcentagem de gema (%Gema) e porcentagem de albumen (%Albumn) 

dos ovos das aves das gaiolas em funcao das condicoes de temperatura 

ambiente 

Temperatura 

ambiente (°C) 
% Casca % Gema % Albumen 

20 9,98b 23,00b 67,02a 

26 9,56b 23,66b 6.6,78a 

32 9,05a 25,17a 65?78a 

Medias seguidas de mesma leira na coluna nao diferem entre si, pelo Teste de Tukey 

(P<0,01) 

4.5.0. Porcentagem de casca 

Nota-se na TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6, que o menor valor medio de porcentagem de casca ocorrem 

nas aves sob temperatura ambiente de 32°C, diferindo estatisticamente (P<0,01), quando 

comparado aos outros tratamentos. Nestas condicoes de temperatura, as aves sao mais 



susceptiveis aos efeitos negativos da temperatura. Nesse caso e importante oferecer um 

bom condicionamento termico do ambiente para as aves, para que perdas de producao 

como: ovos quebrados e trincados a resultar em baixos valores de porcentagem de 

casca. 

Essa reducao nos valores de porcentagem de casca nesse tratamento pode ser 

explicada devido ao sistema de criacao em gaioias, no qual nesse sistema o desconforto 

termico se torna elevado pelo fato das aves terem menor espaco para dissiparem calor. 

Barbosa Filho (2004), queda nos valores de porcentagem de casca pode ser explicada 

pela maior carga de estresse a que as aves criadas no sistema de gaioias sao submetidas, 

alem do fato de que neste sistema o estresse termico e mais acentuado, devido as 

condicoes de confinamento das aves que dificultam as perdas de calor. 

Para os valores medios de porcentagem de casca nos tratamentos com 20 e 26°C 

de temperatura ambiente, e possivel verificar pela Tabela 6, que nao houve diferenca 

significativa nos valores de ambas. Fato na qual o ambiente a que as aves estavam 

expostas proporcionou conforto termico, nao dificultando nas trocas de calor com o 

meio, nao interferindo no consumo de racao e de agua. Porem, as aves nestes 

tratamentos nao passaram por processo de alcalose respiratoria, que e responsavel pela 

perda do calcio, um dos principals componentes de formac&o da casca, levando a uma 

reducao da sua porcentagem. 

Entretanto, o percentual de ovos viaveis para comercializacao apresentou com 

melhores qualidades de casca nos tratamentos com temperaturas ambiente com 20 e 

26°C. Ja no tratamento com 32°C de temperatura ambiente, apresenta aumento da 

quantidade de ovos com casca fma e com rachaduras, influenciado pelo aumento da 

temperatura do ambiente, consequentemente acarretando no menor percentual de ovos 

integros. 

Dados semelhantes ao do presente estudo foram observados por Franco-Jimenez zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

et al. (2007), que trabalharam com linhagens geneticas de poedeiras comerciais (Hy-

Line Brown, W-36 e W-98) e as submeteram ao estresse por calor a 35°C, durante duas 

semanas. Os autores encontraram diferencas significativas na producao de ovos, 

consumo de racao, espessura da casca e gravidade especifica. 
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4.5.1. Porcentagem de gema zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pode-se observar que houve diferenca significativa nos valores de porcentagem 

de gema para as temperaturas do ambiente avaliadas, 

Os valores medios de porcentagem de gema nas condicoes de temperatura de 20 

e 26°C, nao apresentaram diferenca significativa, sendo que nas condicoes de 

temperatura ambiente de 32°C, destacou-se significativamente com maiores valores pelo 

teste de Tukey a nivel (P<0,01) quando comparada aos demais tratamentos. 

Haja vista que, o percentual de gema na temperatura ambiente de 32°C tenha se 

mostrado melhor, torna-se evidente podendo ter ocorrido tambem, ja que as aves se 

encontravam em temperatura ambiente desconfortavel, que esse componente tenha se 

mostrado ser mais susceptivel ao descontbrto termico do ambiente mais o sistema de 

criacao. Toraando o sistema fisiologico das aves comprometido durante o metabolismo, 

provocando a dissociacao das proteinas do albumen, durante o processo de formacao do 

ovo, ja que esse componente apresentou-se reduzido, alterando assim a porcentagem de 

gema, tornando-a mais turgida, consequentemente mais fragil. 

4.5.2. Porcentagem de albumen 

Para os valores medios de porcentagem de albumenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 possivel verificar pela 

Tabela 6, que nao houve diferenca significativa dos valores para as condicoes de 

temperaturas avaliadas (20, 26 e 32°C). 

Houve diferenca significativa apenas para percentual de gema quando as aves 

foram submetidas a 32°C de temperatura ambiente, situacao na qual se constatou 

reducao na percentagem de albumen e consequente eievacao proporcional de gema 

comparativamente as temperaturas termoneutra. 

O percentual de albumen dos ovos apresentou comportamento inalterado para os 

tres tratamentos quando comparado ao percentual da gema. Isso prova que esse 

componente se manteve resistente nas determinadas temperaturas ambiente, 

principalmente na de estresse termico, nao perdendo seu conteudo significativamente, 

nao havendo maiores efeitos sobre esse parametro. 

Os valores da porcentagem de cada constituinte do ovo nos respectivos 

tratamentos propostos na pesquisa apresentam melhor percentual de casca e de gema 
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nos tratamentos com temperatura ambiente de 20 e 26°C, e percentual de albumen ideal, 

numa faixa acima de 60% sem diferenca significativa para os tres tratamentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4,6. pH dos Ovos 

A determinacao do pH fornece um parametro valioso na averiguacao do estado 

de conservacao de um produto alimenticio. 

As medidas de pH sao utilizadas para descrever variacSes na qualidade dos ovos. 

No entanto, diferencas de pH nao sao associadas com diferencas de qualidade e a 

reducao do pH, resultante da perda dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CO2 para 0 ambiente, altera 0 sabor dos ovos e 

diminui os parametros de qualidade dos ovos. 

4.6.0. pH da gema e pH do albumen 

Observa-se na Tabela 7, os valores medios de pH da gema dos ovos analisados 

nas diferentes temperaturas, nao houve diferenca significativa (P<0,01). Portanto as 

temperaturas nao causaram alteracoes no pH das gemas dos ovos, que assim 

mantiveram-se Hvres de dissociates que pudessem vir comprometer sua composicao 

quimica, ficando as mesmas dentro da faixa de seus valores ideais, entre 6,0 e 6,9, 

chegando a atingir seu limite superior, concordando com Ordonez (2005), afirma que 0 

pH da gema fresca e de aproximadamente 6,0, podendo atingir 6,9. 

Tabela 7 - Valores medios de pH da gema (pHG) e pH do albumen (pHA) dos ovos das 

aves das gaioias em tuncao das tr§s condicoes de temperatura ambiente 

Temperatura 

ambiente (°C) pHG pHA 

20 6,2a 7,6b 

26 6,6a 7,8b 

32 6,9a 7,8b 

Medias scguidas de mesma letra nao diferem entre si, pelo Teste de Tukey (P<(U>t) 
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Mesmo dentro dos parametros de qualidade do pH de geraas dos ovos nas 

temperaturas testadas, nota-se que, submeter aves de postura a partir das condicoes de 

temperatura ambiente de 32°C e UR^ 60% pode vir a ser inviavel, logo, o ambiente 

torna-se estressante para as aves nessas condicoes, comprornetendo qualidade do ovo e 

o seu estado de conservacao dos seus componentess tornando-o de ma qualidade. 

Na Tabela 7, observa-se ainda os valores medios de pH do albumen nao 

apresentaram diferenca significativa (P<0,01) entre as temperaturas controladas de 20, 

26 e 32°C, com valores variando entre 7,6 e 7,8, estando esses valores dentro da faixa 

normal para pH desse componente descrito por Xavier et al. (2008), que propoe que os 

valores de pH do albumen podem variar de 7,5 a 8,5. 

Torna-se evidente, que o pH dos componentes dos ovos (gema e albumen) nas 

condicoes de temperaturas estudadas nao foram comprometidos, apresentando valores 

nos quais, os ovos nao apresentam processo de decornposicao, ja, que isso esta 

associado ao aumento do pH do albumen em temperaturas elevadas. Mesmo assim, na 

temperatura de 32°C do ambiente, o pH dos ovos se mantiveram em equilibrio no 

sistema tampao de acido carbSnico (H2C03), que nao se dissociou pelos poros da casca 

(KAROUIetal., 2006). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.7. Qualidade visual dos ovos 

A qualidade da casca e um parametro frequentemente avaliado nos ovos, visto 

que, ocorrem grandes perdas na producao devido as sujeiras, trincas e quebras durante o 

manuseio com os mesmos. A Tabela 8 apresenta as medias da porcentagem de ovos 

avaliados visualmente. 
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Tabela 8 - Porcentagem dos ovos avaliados visivelmente pela ovoscopia: ovos mtegros 

(01), ovos sujos (OS), ovos trincados e quebrados (OTQ) e ovos moles 

(OM) das aves das gaioias em funcao das tres condicoes de temperatura 

ambiente 

Temperatura 01 OS OTQ OM 

ambiente (°C) (%) (%) (%) (%) 

20 87,85c 11,66a 0,33b 0,16b 

26 91,84a 8,00b 0,16b 0,00b 

32 82,18b 11,83a 3,16a 2,83a 

Medias seguidas de mesma letra nao diferem entre si, pelo Teste de Tukey (P<0,01) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.7.0. Ovos mtegros 

Na analise estatistica a nivel de (P<0,01) pelo Teste de Tukey, os dados 

apresentaram diferenca significativa entre si na porcentagem de ovos integros nas 

condicoes de temperaturas ambiente de 20, 26 e 32°C. A maior porcentagem de ovos 

integros apresentaram-se na temperatura 26 °C, destacando das demais temperaturas, 

fato ocorrido, devido as aves se encontrarem na zona de conforto termico, onde se 

alimentaram adequadamente e mantiveram seu comportamento equilibrado sem 

qualquer estresse do ambiente mantendo a homeostase, proporcionando maior produ9ao 

ovos integros. 

A homeostase se caracteriza pela manutencao do equilibrio organico, mesmo 

com a varia9ao das condicoes ambientais. Trata-se das propriedades que alguns animais 

(aves e mamiferos), bem como o homem, possuem de manter a temperatura corporal 

aproximadamente constante, ou variando dentro de estreitos limites, enquanto a 

temperatura externa tern variafSes apreciaveis (RODRIGUES, 2006). 

Nas condi9oes das temperaturas controladas de 20 e 32°C, tambem apresentaram 

diferenca estatistica entre si, embora com valores menores quando comparados aos 

valores da temperatura de 26°C, como apresentada na Tabela 8. 

Embora a menor porcentagem de ovos integros tenha ocorrido nestes 

tratamentos, torna-se evidente, que as aves apresentaram altera9oes no seu sistema 
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fisiologico, ja que as aves submetidas a temperatura de 20°C se encontravam proximas 

da zona critica inferior de termoneutralidade, tendo as mesmas que acelerarem o seu 

metabolismo na tentativa de refer calor no seu corpo. Na temperatura de 32°C em que as 

aves estiveram submetidas, ocorreu o inverso, as mesmas tiveram que acelerar o seu 

metabolismo, mas na tentativa de dissipar calor, ja que estiveram na zona critica 

superior de termoneutralidade, fato esse, que as aves utilizaram mais energia para 

mantenca do que para producao, comprometendo assim a mtegridade dos ovos. 

Apesar das alteracSes sofridas pelas aves devido ao desconforto termico do 

ambiente, os valores dos tratamentos 20 e 32°C, tambem estiveram dentro de uma 

margem satisfatoria de porcentagem de ovos integros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.7,1. Ovos sujos 

Na Tabela 8, nos ovos que se apresentaram sujos, observa-se que nao houve 

diferenca significativa a nivel de (P<0,01) pelo Teste de Tukey nesse parametro, nas 

aves submetidas aos tratamentos de temperatura controlada de 20 e 32°C. 

Adrnite-se que essa porcentagem maior de ovos sujos tenha ocorrido nestas 

condicoes de temperaturas, como foi discutido no item anterior, pelo fato das aves 

estarern submetidas nas zonas criticas inferior e superior de termoneutrahdade, 

influenciando as aves submetidas na temperatura de 20°C a se alimentarem com mais 

frequencia, liberando mais fezes de consistencia pastosa, o que e normal nestas 

condicoes, e tambem, pelo fato de estarern em pico de producao e adaptacao do local 

para realizar a postura, que apos consumir o alimento entravara e saiam com frequ6ncia, 

ou se acomodavam no ninho, defecando no local, promovendo compactacao dentro do 

ninho aderindo sujeiras nos ovos devido ciscarem na cama existente no seu piso. 

As entradas rapidas e frequentes das aves no ninho, como uma tentativa de 

avaliar o local antes de botar os ovos, e um comportamento natural das aves, executados 

pelas aves antes da postura (BARBOSA FILHO, 2004). 

Ja na temperatura de 32°C, essa maior porcentagem de ovos sujos, ocorreu 

devido as aves se encontrarem em desconforto termico, enfrentando processo 

metabolico a fim de diminuir calor, ou seja, ocorrendo desvio da energia alimentar para 

diminuir o aquecimento do corpo ou combate do estresse, consumindo mais agua, o que 
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faz com que as fezes se tornem mais h'quidas, facilitando o acumulo de sujeira dentro 

dos ninhos, o que explica a maior proporcao de cascas sujas. 

O material do ninho e a primeira superficie que entra em contato com o ovo 

recem-posto e a umidade da casca e a temperatura do ovo (42°C) no momento da 

postura favorecem a sujeira (NUTRITIME, 2010). 

No tratamento de temperatura de 26°C, os valores de porcentagem de ovos sujos 

apresentaram-se menores, diferindo estatisticamente em comparacao com os 

tratamentos de 20 e 32 °C. Fato que pode ser explicado, haja visto, que as aves se 

encontravam dentro da zona de conforto termico, nao precisando usar de artificios para 

dissipar calor ou reter, onde esses artificios seriam de se alimentar mais vezes, defecar e 

urinar com mais frequencia, evitando sujeiras dentro do ninho durante a postura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.7.2. Ovos trincados e quebrados 

Nota-se na Tabela 8, que entre os valores das medias de ovos trincados e/ou 

quebrados nos tratamentos de 20 e 26 °C nao apresentaram diferencas significativas, 

enquanto que na temperatura de 32 °C, os valores diferiu estatisticamente a m'vel de 

(P<0,01) pelo Teste de Tukey em comparacao as medias de ovos trincados das outras 

temperaturas. 

Na temperatura de 20°C, os valores mostram que as aves encontravam-se numa 

zona de termoneutralidade intermediaria, ja que as mesmas apresentaram evid§ncias de 

alteracoes fisiologicas nos parametros anteriores, nesse parametro houve uma pequena 

acentuacao no valor, fato esse que pode ser explicado, por ser o periodo de adaptacao 

das aves no ambiente, talvez propiciando esses valores. 

Na temperatura de 26°C, os valores encontrados, evidenciam que as aves 

encontravam-se na zona de conforto termico, em que as aves nao passaram por 

disturbios fisiologicos e comportamental, apresentando menor porcentagem de ovos 

trincados e/ou quebrados, fato ocorrido pelo melhor aproveitamento da racao, melhor 

conversao alimentar, suprindo assim, as necessidades nutritivas das aves, 

proporcionando ovos com cascas mais espessas e resistentes aos atritos que pudessem 

causar trincas e quebras. 

No entanto, a maior ocorrencia de trincas ocorreu no tratamento de temperatura 

de 32°C, diferindo estatisticamente dos demais tratamentos, havendo nessa observacao, 
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que um dos fatos ocorridos foi o maior estresse termico sofrido pelas aves, dificultando 

a termorregula?ao, provocando uma serie de consequencias fisiologicas, no caso a 

alcalose, que por sua vez, provocou a queda no consumo de ra?ao, um maior consumo 

de agua para poder manter a temperatura corporal, causandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA acelera9ao do ritmo 

cardi'aco, a!tera9&o da conversao alimentar, queda na produ9ao de ovos, apresentando 

assim uma maior incidSncia de ovos com casca com ma qualidade. 

Consequentemente, o desconforto termico do ambiente, propiciou as aves 

altera96es no seu comportamento, sendo um deles o vicio de bicar e comer ovos, o que 

contribuiu para a maior porcentagem de ovos quebrados. Outro fato, a ser considerado, 

seria o sistema de criacSo, que mesmo com atributos de enriquecimento do local para os 

animais, tenha contribuido para essa maior porcentagem de ovos trincados, devido 

ciscarem com rrequencia a ponto de retirar toda cama desprotegendo os ovos de atritos 

durante a postura, e quando postos fora do ninho. 

Muitos estudos sao realizados com o objetivo de coraparar os efeitos do 

ambiente enriquecido sobre a produfao e a qualidade dos ovos. VitszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2005) e 

Alves et al. (2007) constataram que a produ9ao nao e afetada quando se fornece as 

poedeiras um meio ambiente enriquecido, entretanto, Vits et al. (2005) observaram 

aumento na proporcao de ovos trincados em gaioias enriquecidas. 

A maior propor9ao de ovos trincados ocorreu no sistema de cria9ao em gaioias, 

o que pode estar relacionado ao seu maior impacto ao rolar na grade das gaioias, o que 

esta de acordo com o observado por Barbosa Filho (2006). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.7.3. Ovos moles 

Por meio da ovoscopia ainda foi possfvel detectar a porcentagem de ovos que 

apresentaram cascas moles, conforme o indicado na Tabela 8. 

A maior ocorrencia se deu nas aves das gaioias sob condi9oes de temperatura de 

32°C, diferindo estatisticamente ao nivel de (P<0,01) das temperaturas de 20 e 26°C, 

que nao apresentaram diferen9a estatistica entre ambas. Fato ocasionado pelo conforto 

da temperatura do ambiente, que propiciou um desempenho satisfatorio das aves 

fisiologicamente e de produtividade, nao acarretando desequilibrio nos processos 

metabolicos durante a forma9ao da casca do ovo, mantendo-os dentro dos parametros de 

qualidade. 
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No tratamento com temperatura ambiente de 32°C, houve susceptibilidade das 

aves ao desconforto termico, decorrentes, provavelmente, da alteracao nos niveis de 

calcio plasmatico que seriam destinados a formacao da casca dos ovos, acarretando o 

aumento desses valores. Alteracoes essas, resultante do incremento calorico promovida 

pela alta ofegacao e perda dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CO2, podendo tornar o probleraa ainda mais grave para as 

reprodutoras em virtude da temperatura ambiental. Como recursos para perda de calor 

ou reducSo da temperatura corporal surgem problemas na producao de ovos decorrentes 

da falta do C 0 2 na principal reacao de formacao do carbonato de calcio, necessario para 

a calcificacao da casca do ovo, (Araujo 2011). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.8. Ovos postos no ninho e fora do ninho 

Observa-se na Tabela 9, que houve diferenca significativa ao nivel de (P<0,01) 

para a maior preferencia das aves durante a postura na temperatura ambiente de 26°C, 

com media dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9%,66% de producao de ovos no ninho. Fato esse que pode ter ocorrido 

pelo motivo das aves se encontrarem na sua zona de termoneutralidade, e ainda, por 

preferencia da propria ave em sentir bem acomodada durante a oviposicao, 

Essa preferencia pode estar ligada ao fato da cama que possibilita conforto a ave 

durante a postura. O ninho forrado com maravaiha, alem de dar mais conforto a ave, 

permite que a galinha faca facilmente sua concavidade atraves de movimentos em 

circulos antes da postura. 

Tabela 9 - Porcentagem de ovos postos no ninho (OPN) e ovos postos fora do ninho 

(OPFN) das aves das gaioias em funcao das tr£s condicoes de temperaturas 

contra ladas 

Temperatura PN PFN 

ambiente (°C) (%) (%) 

20 87,67b 12,33b 

26 98,67a 1,33a 

32 84,83b 15,17b 

Medias seguidas de mesma letra nao diferem entre si, pelo Teste de Tukey (P<0,01) 
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Embora nas condicoes de temperaturas controladas de 20°C e 32°C, nao tenha 

verificado diferenca significativa estatisticamente de (P>0,01), as duas condicoes 

apresentam medias consideraveis de postura no ninho. Podendo ser explicado essa 

diminuicao da postura no ninho da temperatura ambiente de 20°C, ao fato de que as 

aves se encontravam no im'cio de sua postura, ou seja, estarern pondo os primeiros ovos 

e ainda se encontrarem num periodo de aprendizado quanto ao local de realizar a 

postura. 

Nas condicoes de temperatura controlada de 32°C, houve uma retirada parcial da 

maravalha nos ninhos devido o ciscar das aves a partir dessa condicao, devido ao 

desconforto termico sofrido pelas mesmas. 

Na temperatura de 26°C, a porcentagem de postura nos ninhos se fez maior. 

Nesse tratamento, as aves apresentaram eviddncias de conforto termico, ja que as 

variaveis ambientais foram adequadas ao seu sistema fisiologico, proporcionando o 

comportamento natural das mesmas, o de usarem o ninho para realizar sua postura. 

Conforme relatos de Kruschwitz et al. (2008) e Silva & Miranda (2009), a postura no 

ninho e um comportamento natural das galinhas. 

Curto et al. (2007), concluiram que a frequencia de utilizacao do ninho e maior 

quando a temperatura ambiente se encontra proxima da ZTN, e que diminui a medida 

em que ocorre acrescimo da temperatura ambiente. 

O comportamento de postura em ninho foi preferencial no segundo tratamento, 

pois ocorreu em quase 100% das aves criadas no sistema de gaioias enriquecidas, 

comprovando que se adaptaram betn as condicoes do ninho e "aprenderam" a utiliza-lo 

durante o periodo de adaptacao as condicoes da camara climatica, resultando em pouca 

ocorrSncia de ovos postos fora do mesmo. Porcentagens de ovos postos no ninhos foram 

semelhantes na pesquisa de Silva et al. (2006). 

Durante as avaliacoes, observou-se menor porcentagem de postura fora do ninho 

entre os tratamentos, com evidencias pela preferencia da ave em realizar a postura no 

ninho, embora, as temperaturas de 20 e 32 °C, as aves apresentam maiores porcentagens 

de ovos postos fora do ninho, fato ocasionado pela interferencia das variaveis ambiental 

no fisiol6gico das aves, modificando o comportamento das mesmas, sendo um deles, o 

de realizar a postura fora do ninho. Em relacao a temperatura de 26°C, a mesrna diferiu 

significativamente quando comparada as outras temperaturas por apresentar menor 

porcentagem de ovos postos fora do ninho, fato justificado pela maior porcentagem de 
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ovos postos no ninho, alem das aves estarern sendo favorecidas pelo ambiente de 

termoneutrali dade. 

Segundo Curto et al. (2007), explicam que as diferencas nas frequencias de 

utilizacao do ninho, ocorre em funcao da temperatura do ambiente. Demonstrando haver 

alteracao no comportamento, em que as aves em temperatura de conforto termico 

frequentam os ninhos mais vezes, enquanto que em temperatura de desconforto termico, 

frequentam menos, procurando dissipar calor atrav^s de mecanismos evaporativos 

(cutaneos e respiratorios) e o demonstram atraves de mudancas no padrao 

comportamental. Confvrmado por (VALLE, 2008), as aves podem evitar os ninhos caso 

a temperatura esteja acima ou abaixo da zona termo neutra. 

Portanto, o sistema de gaiola enriquecida mostrou-se eficiente, por possibilitar as 

galinhas a por em ninhos, por esses promoverem conforto a ave durante a postura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.9. Diametro da camara de ar 

A camara de ar tambem e um indicativo de qualidade uma vez que pode ser 

observada contra a luz do ovoscopio e de acordo com o tamanho sua area, podemos 

classifica-los qualitativamente. Assim na Tabela 10 a seguir, apresenta as medias do 

tamanho da camara de ar dos ovos analisados. 

Tabela 10 - Valores medios do tamanho da camara de ar (CAr) de ovos das aves nas 

gaioias em funcao das tres condicdes de temperatura ambiente 

Temperatura 

ambiente (°C) CAr (mm) 

20 4,69b 

26 4,90b 

32 7,17a 

Medias seguidas de mesrna letra nao different entre si, pelo Teste de Tukey (P<0,01) 

Conforme se apresenta a Tabela 10, apresenta-se os valores medios do tamanho 

da carnara de ar dos ovos para os tr6s tratamentos estudados de 20°C, 26 e 32°C. 
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Nas condicoes de temperatura controlada de 20 e 26°C, nao houve diferenca 

significativa entre os valores pelo Teste de Tukey. Os mesmos apresentam-se dentre os 

valores normais de tamanho de ctimara de ar para qualidade do ovo. Isso se deve ao fato 

de que os ovos desses dois tratamentos apresentarem-se dentro da classificacao A e B 

em relacao ao seu peso e integridade de sua casca, como apresentado nos valores dos 

parametros de qualidade dos ovos como espessura de casca e gravidade especifica. O 

que aconteceu ainda foi que a camara de ar dos ovos nestas condicoes de tratamentos se 

encontrava na extremidade mais larga do ovo, mantendo posicao fixa, nao apresentando 

aumento do seu tamanho conforme o ovo nao perdeu umidade por evaporacao. De 

acordo com o Ministerio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento (1991), ovos classe 

A apresentam-se com camara de ar fixa (4 miiimetros de altura maxima); Os de classe B 

devem ter: camara de ar fixa (6 miiimetros de altura maxima); Para os de classe C, serao 

considerados aqueles que apresentarern: camara de ar solta (10 miiimetros de altura 

maxima). 

Para o valor do tamanho da camara de ar dos ovos para temperatura de 32°C, 

quando comparadas as temperaturas de 20 e 26°C, houve diferenca estatistica. Pois 

ocorreram alteracoes na composicao quimica dos ovos, o inverso das temperaturas 

anteriores. Fato que os ovos das aves submetidas nessa temperatura, como apresentaram 

menores valores de peso do ovo, menores espessuras de casca, e consequentemente uma 

diminuicao da gravidade especifica do ovo, os mesmos apresentaram-se superiores a 

classificacao B e proximas da classificacao C, como apresenta a classificacao do Mapa 

(1991). Outro fato ainda seria de que desconforto termico tenha contribuido para esse 

alargamento da camara, possibilitando o aceleramento da evaporacao do ovo, 

principalmente nos ovos trincados, ja que a perda de agua ocorre no ovo depois da 

postura, em consequencia da evaporacao, provocando um aumento progressivo da 

caTnara de ar. 

Os ovos nesse tratamento que provocou alcalose nas aves apresentaram maior 

evaporacao da agua e maior eliminacao do gas carbdnico, alem de maior entrada de ar 

atmosferico devido a baixa espessura da casca e das rachaduras. Em funcao desta perda 

de substancias em decorrencia da dissociacao do acido carbdnico, ocorre uma 

consequente diminuicao no conteudo do ovo, o que provoca caracterfstico crescimento 

da camara de ar. 
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5. CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com os resultados encontrados nesta pesquisa, conclui-se que: 

• A pesquisa permitiu concluir que nas condicoes de temperaturas ambiente entre 20 e 

26°C se encontraram na zona de conforto termico, onde provocou efeito positivo no 

consumo de agua e racao, no rnetabolismo e no equilibrio corporal das aves em 

resposta a qualidade interna e externa dos ovos; 

• A exposieao nas condicoes de temperatura ambiente de 32°C, as aves apresentaram 

evidencias de estresse termico, apresentando reducao no percentual de producao, nos 

parametros de desempenho e nos parametros de qualidade dos ovos; 

• A preferencia das aves pela postura nos ninhos apresentaram indicios de conforto 

termico nas condic5es de 26°C de temperatura ambiente; 

• As gaioias enriquecidas foram adequadas para as galinhas pdrem e expressar 

comportamento natural da especie nas condigoes de conforto termico. 
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