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RESUMO 

SILVA, DAVID RWBYSTANNE P E R E I R A . Substituicao parcial do farelo de soja 

por farinha de sangue bovino em dietas de codornas europeiaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Coturnix coturnix) 

sob desempenho produtivo e rendimento de carcaca.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Trabalho de conclusao do 

curso de Medicina Veterinaria). 

Em virtude do alto custo das fontes proteicas provenientes do beneficiamento de 

cereais, o uso de fontes altemativas resultante do processamento de produtos de origem 

animal torna-se uma excelente alternativa para a reducao de custos na formulacao de 

racao para a producao de monogastricos. Objetivou-se com essa pesquisa, avaliar niveis 

crescentes de farinha de sangue bovino (FSB) sobre o desempenho produtivo e 

rendimento de carcaca de codornas europeiaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Coturnix coturnix) mistas, no periodo de 

1 a 21 dias de idade. Foram utilizadas 300 codornas alojadas em gaiolas sobrepostas, 

alimentadas com racao e agua a vontade durante todo o experimento. Utilizou-se urn 

programa de luz artificial + natural de 24 horas. Foram utilizadas 300 codornas, nao 

sexadas, distribuidas em grupos de 10 aves por parcela e submetidas a seis niveis (0, 2, 

4, 6, 8 e 10%) de inclusao da farinha de sangue bovino, com cinco repeticoes em urn 

delineamento inteiramente casualizado (DIC), totalizando 30 parcelas. O experimento 

foi dividido em duas fases de criacao: pre-inicial, de 1 a 7 dias de idade e inicial, de 8 a 

21 dias de idade. Foi avaliado o peso vivo (g), ganho de peso (g/dia) e a conversao 

alimentar (g/g) nas duas fases de criacao: de 1 a 7 e 8 a 21 dias de idade. Aos 21 dias, 

foram avaliados os rendimentos atraves do rendimento da carcaca, peito e de pernas 

(%). Pelos resultados obtidos, observou-se para a fase pre-inicial que houve diferenca 

significativa apenas para as variaveis GP e CA. No periodo de 8 a 21 dias de idade, 

verificou-se que houve diferenca significativa para todas as variaveis analisadas CR, GP 

e CA. Avaliando o comprimento das aves, observou-se aumento desta variavel no nivel 

de 6%, quando comparado com o nivel de 10%. Para a variavel peso de peito, observou-

se aumento do peso quando se incluiu ate 8% de FSB na dieta dos animais. Para a 

variavel peso vivo, observou-se que os melhores pesos foram adquiridos com a inclusao 

de 6 a 8% de FSB. Ja analisando o rendimento de carcaca e peso de pernas, observou-se 

que, os maiores rendimento e peso foram verificados quando se incluiu 6% de FSB na 

racao das aves. Conclui-se que, a inclusao de ate 8% de farinha de sangue bovino em 

substituicao parcial farelo de soja, em dietas de codornas de corte, demonstrou ser uma 

alternativa viavel no periodo inicial de criacao, melhorando os indices de desempenho 

produtivo e rendimento de carcaca. 

Palavras—chave: aves, alimentos alternatives, eficiencia alimentar, proteina bruta 



ABSTRACT 

SILVA, DAVID RWBYSTANNE P E R E I R A . Replacent of soybean meal in diet of 

european quail (Coturnix coturnix) on performance and carcass yield.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Trabalho de 

conclusao do curso de Medicina Veterinaria). 

Due to the high cost of protein sources from the processing of cereals, the use of 

alternative sources resulting from the processing of animal products makes it an 

excellent alternative for cost reduction in ration formulation for monogastric production. 

The objective of this research, evaluate the use of bovine blood meal (FSB) on 

performance and carcass yield of European quail (Coturnix coturnix) mixed in the 

period 1-21 days of age. A total of 300 quails in cages overlapping fed chow and water 

ad libitum during the entire experiment. We used a program natural artificial light 24 + 

hours. A total of 300 quails, not sexed, distributed in groups of 10 birds each and 

subjected to six levels (0, 2, 4, 6, 8 and 10%) inclusion of bovine blood meal, with five 

replications in a completely randomized randomized design (CRD), totaling 30 plots. 

The experiment was divided into two phases was: pre-starter from 1 to 7 days of age 

and starting from 8 to 21 days of age. We evaluated the weight (g), weight gain (g / day) 

and feed conversion (g / g) in both phases: from 1 to 7 and 8 to 21 days old. At 21 days, 

were evaluated yields by carcass yield, breast and legs (%). From the results obtained, it 

was observed for the pre-initial difference was significant only for variables GP and 

CA. In the period 8-21 days of age, there was a significant difference for all variables 

CR, GP and CA. Assessing the length of the birds showed an increase of this variable at 

the level of 6% compared to the 10% level. For the variable breast weight, there was an 

increase of weight when included FSB up to 8% in the diet. For the variable weight, it 

was observed that the best weights were acquired by adding 6-8% of FSB. Already 

analyzing carcass weight and legs, it was observed that the highest yield and weight 

were seen when 6% FSB included in poultry feed. It is concluded that the inclusion of 

up to 8% bovine blood meal in partial substitution of soybean meal in diets of quails, 

proved to be a viable alternative in the initial creation, improving the levels of 

performance and yield carcass 

Keywords: birds, alternative food, feed efficiency, protein 



1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As codornas sao aves pequenas de origem europeia e asiatica, das quais foram 

criadas inicialmente devido ao seu canto segundo escritos datados do seculo X I I . Os 

Japoneses foram os primeiros a iniciarem estudos com esses animais, cruzando 

codornas vindas da Europa, com isso obtiveram a especie denominadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cotunix coturnix 

japdnica, ou codorna domestica. A partir de entao se iniciou sua producao com a 

finalidade de produ9ao de carne e ovos. 

A coturnicultura e urn setor que se apresenta em crescimento, pela maturidade 

precoce, baixo consumo de ra9ao, otimizacSo de espa9o e rapido retorno financeiro. No 

entanto, ainda sao escassas as informa96es relacionadas as areas de manejo e nutri9ao 

dos animais, principalmente em regioes que apresentam altas temperatura ja que essas 

aves apresentam diferen9as fisiologicas e comportamentais que as difere dos outros 

animais de produ9ao. 

A alimenta9ao representa 75% dos custos de produ9ao, sendo urn dos maiores 

entraves para os avicultores. Com isso a busca de altemativas viaveis para o setor sao 

importantes no que diz respeito a diminui9ao dos custos de produ9ao e incremento de 

novas tecnologias nutricionais que visam manter ou ate mesmo melhorar o desempenho 

desses animais. 

Devido ao aumento de produ9ao de ra9oes nos ultimos anos a industria de ra96es 

depare-se com grandes necessidades de encontrar grandes volumes de ingredientes, 

havendo poucas altemativas a combina9ao milho e farelo de soja. Uma das altemativas 

para a substitui9ao parcial do farelo de soja na alimenta9ao de codornas e o uso de 

farinhas de origem animal que apresentam urn grande conteudo preteico, sendo tambem 

rica em lisina, aminoacido limitante em ra96es para aves. 

A farinha de sangue e urn subproduto abundante em abatedouros publicos, 

podendo ser usado na alimenta9ao de monogastricos, apresentando um alto valor 

biologico, grande quantidades de minerais, aminoacidos, vitaminas e proteinas, podendo 

ser utilizado na substitui9ao parcial do farelo de soja utilizado na alimenta9ao das aves. 

Sao poucos os relatos sobre a utiliza9ao de alimentos altemativos na alimenta9ao 

de codornas, sendo considerada a farinha de sangue bovino uma alternativa viavel, por 

se tratar de um subproduto abundante nos abatedouros municipals, sendo o mesmo 

desperdi9ado. Com tudo, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito da 
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substituicao parcial do farelo de soja pela farinha de sangue bovino sobre o desempenho 

produtivo e rendimento de carcaca de codornas europeias na fase inicial de criacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2. REVISAO DE L I T E R A T U R A 

2.1. Origem das codornas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As codornas sao originarias do norte da Africa, Europa e Asia, pertencendo a 

familia dos FasianideoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Fhasianidae) e da sub-familia dos Perdicinidae, sendo 

portanto, da mesma familia das galinhas e perdizes (PINTO et al., 2002). 

A codoma existe desde a antiguidade na Europa como ave migratoria de 

plumagem cinza-bege e pequenas listas brancas e pretas,foram conduzidas 

primeiramente para China, Coreia e, depois, para o Japao. A codoma domestica e o 

resultado de varios cruzamentos efetuados, no Japao e na China, a partir da subespecie 

selvagem Coturnix coturnix, de origem europeia. No ano de 1300 d.C. a codoma foi 

domesticada pelos japoneses em funcao do canto melodioso dos machos. Na primeira 

decada do Seculo XX, os japoneses conseguiram apos inumeras tentativas, promover 

sua criacao de forma racional, em pequenas gaiolas, com producao em serie, com vistas 

a explora9ao comercial. Por causa da sua alta fertilidade, elevada postura de ovos e 

exigencia de pouco espaco para seu confinamento, atrelado a facilidade de transporte, a 

codoma tomou-se uma das principals fontes de alimentacao para os vietnamitas durante 

a guerra contra os Estados Unidos (SEBRAE, 2006). 

A pratica da cria9ao de codornas para abate no Brasil e recente. A subespecie 

mais difundida no pais e a Coturnix coturnix japdnica, linhagem de baixo peso corporal, 

utilizada para a produ9ao de ovos para consumo. Observa-se no Brasil um tipo de 

codoma mais pesada, que atende aos requesitos necessarios a produ9ao de came. Estas 

apresentam maior peso vivo (250 a 300g), colora9ao marrom mais viva, temperamento 

nitidamente calmo, peso e tamanho dos ovos um pouco maior (OLIVEIRA, 2001). 

2.2. Coturnicultura no Brasil 

No Brasil, as codornas foram trazidas por imigrantes italianos e japoneses na 

decada de 50. A partir dai sua produ9§o vem se consolidando, tornando-a uma 

importante alternativa alimentar no pais (SEBRAE, 2006). 

O efetivo de codoma em 2010 foi de 13.070.912 aves segundo dados do 

IBGE(2010), apresentando um aumento de 45% com rela9ao ao registrado em 2008. A 

Regiao Sudeste e a maior produtora national de codornas, independentemente da 

finalidade, seja para produ9ao de came ou de ovos. 
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A procura do mercado consumidor atual por carne de qualidade e outros fatores, 

como rapido crescimento dos animais, precocidade na producao, maturidade sexual, alta 

produtividade, baixo investimento inicial e rapido retorno financeiro, tomam a 

cotumicultura de corte uma alternativa altamente promissora no pais (SILVA et a l , 

2009). 

Aregiao Sudeste foi responsavel por 77,08% da produ9ao nacional em 2009, 

sendo Sao Paulo o estado com a maior produ9ao (59,3%). A grande produ9ao de ovos 

nessa regiao mostra uma correla9ao com o efetivo de codornas alojadas, o que permite 

inferir que as codornas criadas nessa regiao sao, emsua maioria, destinadas a produ9ao 

de ovos (PASTORE, 2012). Segundo Silva et el. (2011), o Brasil e atualmente o 

segundo maior produtor mundial de ovos de codornas da especiezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cortunix coturnix 

japonica(codorna japonesa). 

Os maiores produtores mundiais de carne de codoma sao a China (150.000t), 

Espanha (lO.OOOt) e Fran9a (8.500t). O Brasil, apesar do baixo consumo de came de 

codoma per capta ano, produz uma quantidade significativa de came dessa ave, 

atualmente, segundo Silva et 

al. (2011), o Brasil ocupa o quinto lugar na produ9ao de came de codoma no cenario 

mundial. 

Pesquisas indicam que a came de codoma e uma excelente fonte de vitamina B6, 

niacina, B l , B2, acido pantotenico, bem como de acidos graxos. Apresenta ainda 

grandes concentra9oes de ferro, fosforo, zinco e cobre quando comparada a came de 

frango. A quantidade de colesterol da came de codoma atinge valores intermediaries 

(76mg) entre a came de peito (64mg) e da coxa e sobrecoxa (81mg) do frango. A 

maioria dos aminoacidos encontrados na came de codornas sao superiores as da came 

de frango. Varios autores concluiram que idade, sexo, linhagem, e nutrientes da dieta 

afetam a composi9ao quimica da carca9a das aves (MORAES e ARIKI, 2009). A 

composi9ao nutricional da came de frango e de codornas pode ser observada na tabela 

1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tabela 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Composicao nutritional da came de frango (peito e coxa) e de codoma (em 

100 gramas). 

Componentes 
Frango 

Codorna 
Componentes 

Peito Coxa + sobrecoxa Codorna 

Agua (g) 69,46 65,42 69,65 

Energia (Kcal) 172,00 237,00 192,00 

Proteina (g) 20,85 16,69 19,63 

Gordura (g) 9,25 18,34 12,05 

Vitaminas 

Minerals (g) 1,01 0,76 0,90 

Vitamina C (mg) 1,00 2,10 6,10 

Tiamina (mg) 0,06 0,06 0,24 

Riboflavina (mg) 0,08 0,14 0,26 

Niacina (mg) 9,90 5,21 7,53 

Acido Pantotenico (mg) 0,80 0,99 0,77 

Vitamina B6 (mg) 0,53 0,25 0,60 

Vitamina B12 (mg) 0,34 0,29 0,43 

Vitamina A (UI) 83,00 170,00 73,0 

Minerais 

Calcio (mg) 11,00 11,00 13,00 

Ferro (mg) 0,74 0,98 3,97 

Fosforo (mg) 174,00 136,00 275,00 

Lipidios 

Acidos graxos saturados (g) 2,66 5,26 3,38 

Acidos graxos monoinsaturados (g) 3,82 7,65 4,18 

Acidos graxos poli-insaturados (g) 1,96 3,96 2,98 

Colesterol (mg) 64,00 81,00 76,00 

Aminoacidos 

Triptofano (g) 0,23 0,18 0,28 

Treonina (g) 0,87 0,68 0,94 

Leucina (g) 1,53 1,20 1,61 

Lisina (g) 1,72 1,34 1,64 

Metionina (g) 0,56 0,44 0,59 

Cistina (g) 0,27 0,22 0,34 

Fonte: MORAES e ARIKI, (2009). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.3. Nutricao de codornas de corte zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O regime alimentar da codoma deve levar em consideracao as particularidades 

do animal (corte, postura e idade), pois alcanca rapidamente o estado adulto em 

consequencia de um crescimento acelerado. 

Do ponto de vista nutritional, o que distingue uma proteina de outra eoseu aporte 

de aminoacidos. Sao conhecidos 23 aminoacidos que compoem as proteinas, no entanto, 

apenas 11 sao considerados dieteticamente essentials. A qualidade da proteina e de 

fundamental importancia na nutricao das codornas, principalmente porque as principals 

fontes de energia empregadas na racao sao pobres em proteinas e em aminoacidos 

essentials. Alem disso, as fontes proteicas comumente utilizadas sao subprodutos de 

oleaginosas ou de frigorificos, que geralmente sao de alto custo, deficientes em alguns 

aminoacidos essentials, e podem conter substantias toxicas e por isso sao de uso 

limitado na alimentacao de aves (ALBINO e BARRETO, 2003). 

As codornas de corte apresentam maiores pesos e taxas de crescimento que as de 

postura (CORREA et al., 2006). Entretanto, ha pouca informacao sobre a nutricao de 

codornas europeias para algumas fases de criacao. 

De acordo com Oliveira et al. (2000), ha poucas informacoes disponiveis sobre 

codornas de corte, divergentes e oriundas de literatura international, que possuem 

condicSes totalmente diversas das vigentes no Brasil, o que pode determinar exigencias 

nutricionais diferentes. 

As exigencias de proteina e energia em codornas podem variar com a linhagem, o 

clima, a estacao e condicoes de manejo (RAJINI e NARAHARI, 1998). 

O NRC (1994) recomenda 24 % de proteina bruta (PB) para a fase inicial, 

reduzidos para 20% entre o periodo de tres a seis semanas, em condicoes de clima 

temperado. 

Correa et al. (2005) estudaram os efeitos de diferentes niveis de proteina bruta e 

energia metabolizavel sobre as caracteristicas de carcaca de codornas de corte, 

concluiram que niveis entre 22 e 28% de PB, 2900 e 3100 Kcal de EM nao 

influenciaram as caracteristicas de carcaca de codornas, evidenciando valores medios 

para o peso ao abate com 42 dias de idade de 247,2 l g com rendimento de carcaca 

medio de 73,99%. Entretanto Correa et al. (2008) concluiram que codornas de corte 

oriundas do programa de selecao obtiveram melhores rendimentos de carcaca e peito, 

quando alimentadas com dietas contendo 33% de proteina bruta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O comprometimento do desempenho produtivo das codornas pode ser evidenciado 

no desempenho das aves que consomem dietas cujos valores de energia metabolizavel 

sao diferentes de suas exigencias energeticas (OLIVEIRA et al., 2007). Como a 

alimentacao representa a maior parte dos custos variaveis de uma atividade avicola e os 

teores de proteina bruta e energia metabolizavel influem decisivamente no desempenho 

de codornas, e de extrema importancia a estimativa de suas exigencias para que se 

formulem dietas de custo minimo e de maximo retomo (OLIVEIRA et al., 2002). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4. Importancia da utilizacao de alimentos alternatives na alimentacao de aves 

Para que um alimento se enquadre no perfil altemativo ou nao convencional, o 

pre-requisito indispensavel e que o insumo esteja dispom'vel em uma determinada 

regiao por um periodo minimo de tempo e em quantidade que possa permitir uma troca 

significativa com aquele alimento convencionalmente utilizado (FIALHO e 

BARBOSA, 1999). 

O uso de alimentos altemativos visa a reducao dos custos na criacao de aves em 

epocas do ano, ou em regioes onde exista a dificuldade de aquisicao de alguns insumos 

classicos utilizados na alimenta9ao animal (CUNHA et al., 2006). Nascimento et al. 

(2005) ressaltaram a contribui9ao das pesquisas, a fim de determinar as melhores 

op9oes de utiliza9ao de alimentos altemativos energeticos e proteicos, os quais devem 

propiciar um bom desempenho produtivo e reprodutivo das aves, reduzindo o custo de 

alimenta9ao e resultando, consequentemente, em maior lucratividade ao produtor. 

A utiliza9ao de alimentos altemativos tern sido constante em ra9oes para frangos 

de corte e galinhas de postura, mas, na alimenta9ao de codornas, pouco se tern estudado, 

considerando-se que essas aves apresentam diferen9as fisiologicas e comportamentais, 

diferenciando-se das demais em eficiencia alimentar e produtividade (MURAKAMI e 

FURLAN, 2002). 

Em avalia9oes mais recentes Cancherini et al. (2005b) avaliaram a utiliza9ao de 

subprodutos de origem animal, entre eles a farinha de sangue, em dietas formuladas 

com base em proteina bruta e proteina ideal para frangos de corte de 1 a 42 dias de 

idade. Foram utilizados nas formula9oes valores de 6% de farinha de sangue de 1 a 21 e 

de 22 a 43 dias, para avaliar o ganho de peso, conversao alimentar e consumo de ra9ao, 

onde as mesmas nao sofreram diferen9a significativa. 
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Um trabalho foi realizado para verificar o efeito da substituicao parcial da racao 

convencional por feno de erva-salzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Atriplex nummularia) com niveis de 0, 5, 10 e 15%, 

sobre o desempenho de aves comerciais Caipiras Frances com 28 dias de idade. Furtado 

et al. (2011) afirmaram que a utilizacao do feno de erva-sal em ate 10% e uma 

alternativa viavel para aves caipiras, principalmente, quando os precos dos insumos para 

formulacao de racao estiverem elevados, sendo que nivel superior pode interferir no 

desempenho das mesmas e na qualidade da carcaca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5. Utilizacao de farinhas de subprodutos de origem animal na alimentacao de 

aves 

Visando a diminuicao dos custos, ha um crescente interesse na busca por 

alimentos altemativos na formulacao de racoes para frangos de corte, ja que os gastos 

com a alimentacao representam cerca de 70% dos custos de producao. Uma das 

altemativas e o aproveitamento de subprodutos de origem animal, pois devido ao grande 

crescimento na pecuaria houve um aumento no numero de abates resultando em grandes 

volumes desses subprodutos. Os ingredientes de origem animal frequentemente 

utilizados em dietas de aves sao as farinhas de came e ossos, farinha de sangue, farinha 

de penas e farinha de visceras. Sao ingredientes que apresentam uma boa fonte de 

proteina podendo substituir parcialmente o farelo de soja (PEREIRA, 1993). 

O processo basico de producao de farinhas animais consiste na colheita dos 

residuos nao comestiveis do abate animal, os quais devem ser isentos de materials 

estranhos a sua composicao e microrganismos patogenicos. Os materials coletados que 

tenham mais do que 5cm devem ser triturados e entao processados em digestores para 

coccao com pressao, por tempo variavel dependendo do processo. A gordura devera ser 

drenada, prensada ou centrifugada e o residuo solido moido naforma de farinha com 

especificacoes de granulometria variaveis (BELLAVER et al., 2005). 

Segundo Dale (2002), a utilizacao de farinhas de origem animal causa efeito 

aditivo quando utilizadas com proteinas de origem vegetal, principalmente em relacao a 

aditividade observada na utilizacao dos aminoacidos dieteticos pelas aves. 

As farinhas de produtos de origem animal podem ser utilizadas na racao visando 

a diminuicao dos valores de farelo de soja, como tambem dos valores de minerals, 

principalmente, calcio e fosforo, e de vitaminas. 

Com o objetivo de comparar formulacoes de dietas utilizando o conceito de 

proteina ideal, foi utilizado farinha de visceras em substituicao ao farelo de soja, em 
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dietas de frangos de corte, Bellaver et al. (2001), verificando a formulacao de racao com 

a inclusao de 20% de farinha de visceras na fase inicial e 25%, na fase de crescimento 

em substituicao ao farelo de soja, melhorou o desempenho ate 21 dias e nao alterou os 

resultados ate os 42 dias de idade, em dietas formuladas dentro do conceito de proteina 

ideal para frangos de corte. 

Estudos realizados por Borsoi (2011), analisando o desempenho de frangos de 

corte no periodo de 1 a 21 dias de idade com diferentes niveis de farinha de came e 

ossos, observou que nao houve influencia dos tratamentos avaliados sobre o consumo 

de racao, ganho de peso e conversao alimentar. Estes resultados sao coerentes com os 

encontrados por Silva et al. (2000), Sartorelli et al. (2003) e Teixeira et al. (2003), que, 

avaliando racoes iniciais para frangos de corte com e sem inclusao de farinha de came e 

ossos, tambem nao encontraram diferencas significativas para essas variaveis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6. Legislacao brasileira sobre a utilizacao de farinhas de origem animal na 

alimentacao de aves 

A legislacao brasileira nao impoe barreiras que dificultem ou proibam a 

utilizacao das farinhas de origem animal para o uso na avicultura, porem os abatedouros 

tern que se adequar as normas de producao e inspecao higienico-sanitarias impostas pela 

legislacao em vigor (HOLANDA, 2009). No entanto, apesar de nao haver nenhum 

registro de encefalite espongiforme bovina (BSE) no Brasil, o Ministerio da 

Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA) seguiu as mesmas resolucoes tomadas 

em outros paises e criou Instrucoes Normativas que instituiram regras de prevencao do 

BSE. 

Visando a evitar riscos quanto a BSE, desde 2004, foi proibida no Brasil a 

utilizacao de farinhas de origem animal ou de cama de aviario em racoes de ruminantes, 

conforme a IN n°8 de 25 de marco de 2004, onde consta: "Art. 1° Proibir em todo o 

territorio nacional a producao, a comercializacao e a utilizacao de produtos destinados a 

alimentacao de ruminantes que contenham em sua composicao proteinas e gorduras de 

origem animal". "Paragrafo unico: Incluem-se nesta proibicao a cama de aviario, os 

residuos de criacao de suinos, como tambem qualquer produto que contenha proteinas e 

gorduras de origem animal" (BRASIL, 2004). 

A utilizacao de Farinhas de Origem Animal (FAO) e permitida em racoes para 

monogastricos, porem alguns paises importadores de came de frango exigem que a 

racao fomecida para esses animais contenham somente ingredientes de origem vegetal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(Bellaver et al., 2005). No entanto, a nao utilizacao de FOA eleva o custo da dieta e 

consequentemente o preco do produto final (frango de corte) (SCHEUERMANN et al., 

2007). 

Segundo Dale (2002), nao ha motivos para a suspensao do uso de subprodutos 

de origem animal para aves, pois no continente americano nao se tern conhecimento da 

ocorrencia de BSE, tendo em vista que esta sindrome tambem nunca foi observada em 

aves. A Instrucao Normativa n° 34 de maio de 2008 e a mais recente com relacao aos 

procedimentos basicos para fabricacao de farinhas destinadas a alimentacao animal. Sao 

deflnidas nessa normativa as condicSes higienicosanitarias do local, construcoes e 

equipamentos. Alguns pontos importantes considerados sao o tratamento termico, 

visando a esterilizacao (utilizar vapor saturado direto, em temperatura nao inferior a 

133°C durante 20 minutos no minimo e pressao de 3 Bar), programa de boas praticas de 

fabricacao (BPF), procedimentos padrao de higiene operacional e pre-operacional 

(PPHO), e programa de analise de perigos e pontos criticos de controle (HACCP ou 

APPCC) relata Bellaver, 2005. 

No entanto, apesar das normas de producao e inspecao higienicosanitarias, 

tomou-se necessaria a instalacao de programas efetivos de fiscalizacao e controle de 

residuos, regulamentados pela da lei 6.198 de 26 de dezembro de 1974 e o subsequente 

decreto 76.986 de 06 de Janeiro de 1976, nos quais sao definidas normas de inspecao e 

fiscalizacao de produtos destinados a alimentacao animal (HOLANDA, 2009). Tais 

procedimentos foram implantados em razao da dificuldade de padronizacao em funcao 

do processo produtivo e da origem dos residuos que compoem as FOA (BELLAVER, 

2005). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7. Farinha de sangue bovino 

O alto teor de proteinas do sangue bovino proporciona a alguns produtos 

alimenticios propriedades tecnologicamente interessantes, tais como a possibilidade de 

alteracao de textura e solubilidade e o aumento do valor nutritional. Alem disso, o 

sangue bovino e um residuo da industria frigorifica e apresenta-se como material de 

elevado indice poluente. A combinacao desses fatores tern auxiliado no crescente 

interesse e a necessidade de se aproveitar o sangue bovino, passando-se a considera-lo 

um subproduto (INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA, 2010). 

O sangue bovino e um dos mais importantes subprodutos do abate em 

frigorificos (GRAU, 1965). Devido a sua riqueza em proteinas (17% p/p em media) e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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muito utilizado em diversos paises na alimentacao humana, tais como, em produtos 

como sopas, molhos e paes. As quantidades de sangue anualmente disponiveis sao 

muito elevadas; no Brasil, a producao aproxima-se de 90 milhoes de litros. Porem 

somente uma pequena parte e empregada em produtos alimenticios. A maior parte 

destina-se a producao de fertilizante, racao para animais ou, ainda, e descartado no meio 

ambiente. Por esse motivo, o emprego do sangue bovino pode ser de grande utilidade na 

industria alimenticia, pois, alem de melhorar o valor nutritivo dos produtos, pode 

contribuir significativamente para azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA redu9ao da polui9ao ambiental (INSTITUTO 

MAUA DE TECNOLOGIA, 2010). 

A sangria feita de forma correta deve remover 60% do sangue do animal e os 

40% restantes ficam retidos em musculos e visceras. Devido ao seu alto valor nutritivo, 

o sangue e suscetivel ao crescimento bacteriano. Um controle rigoroso da sua 

temperatura no processamento da farinha e necessario para se garantir um produto final 

que satisfa9a as exigencias higienico-sanitarias. Deve ser refrigerado a 3°C antes de ser 

armazenado ou transportado (ALFA LAVAL, 2007). Segundo o mesmo autor sao 

varios os metodos de obten9ao do produto, desde a coc9ao e secagem a desidrata9ao a 

vapor por atomiza9ao de particulas. A temperatura e fator fundamental para a obten9ao 

de um produto de qualidade, assim com a conserva9ao apos a fabrica9ao da farinha. 

As diferentes metodologias de processamento tambem modificam a composi9ao 

quimica das farinhas, principalmente no que diz respeito acomposi9ao em aminoacidos, 

como pode ser verificado na tabela 2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 2.Teor de aminoacidos digestiveis da farinha de sangue submetidos ao 

processamento por duas tecnicas, Spray e Flash Dry. 

Aminoacido Spray-dry Flash-dry Aminoacido Spray-dry Flash-dry 

Arginina 3.6 4.0 Cistina 1.0 1.0 

Histidina 5.2 5.3 Fenilalanina 5.9 7.5 

Isoleucina 0.9 1.0 Tirosina 2.3 3.0 

Leucina 11.0 12.5 Treonina 3.6 4.4 

Lisina 7.4 9.7 Triptofano 1.0 1.1 

Metionina 1.0 1.0 Valina 7.5 9.0 

Fonte: NRC(1998). 

A a9§o natural entre o ambiente e os produtos de origem animal, potencializam a 

intera9ao com os organismos biologicos. Apesar dos esfor90s por parte dos frigorificos, 

produtores e agendas reguladoras, todos os riscos potenciais nao podem ser controlados 

em 100% do tempo. Entao, se faz necessario administrar estes riscos reduzindo 
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possiveis fatores que possam gerar o desenvolvimento de microrganismos patogenicos 

(DAVIES e MEDO, 1999). 

De acordo com Hamilton (2006), entre os principals riscos envolvendo o uso 

desses residuos na alimentacao tanto humana como animal, se destacam a contaminacao 

bacteriana (ex.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Salmonella sp.). Porem sabe-se que a Salmonella sp. e destruida pelo 

calor quando exposta a temperaturas de 55°C por uma hora ou 60°C durante 15 a 20 

minutos (FARRAN, 2000). Frequentemente sao utilizados no processamento de 

produtos de origem animal temperaturas entre 115°C e 145°C. Estas temperaturas 

normalmente sao suficientes para eliminar a Salmonela entre outras bacterias 

patogenicas. 

Hassanet al. (1974) avaliaram o uso deste ingrediente em 600 frangos de corte 

Cobb sob condicoes tropicais. Foram formuladas sete dietas variando-se a inclusao de 

farinha de sangue, sendo que os resultados demonstraram que 6% de farinha de sangue 

poderia ser utilizado na dieta de frangos sem prejuizos ao desempenho das aves. 

Em avaliacoes mais recentes Cancheriniet al. (2005b) avaliaram a utilizacao de 

subprodutos de origem animal, entre eles a farinha de sangue, em dietas formuladas 

com base em proteina bruta e proteina ideal para frangos de corte de 1 a 42 dias de 

idade, concluindo assim que a inclusao de 6% de farinha de sangue e farinha de visceras 

nao afetou negativamente o ganho de peso, conversao alimentar e consumo de racao dos 

animais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. M A T E R I A L E METODOS 

3.1. Local do experimento 

O experimento foi conduzido no galpao experimental do Centro de Saude e 

Tecnologia Rural - CSTR, da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, no 

municipio de Patos - PB. O galpao e coberto com telhas de argila cozida e possui 

paredes laterals de alvenaria, com a parte superior provida de telas de arame. 

As aves foram alojadas no primeiro dia de idade, em duas baterias de arame 

galvanizado, com 30 gaiolas com as seguintes dimensoes: 33 cm de comprimento, 33 

cm de profundidade e 20 cm de altura. Foram utilizados comedouros tipo bandeija 

telado para evitar o disperdicio de racao nos primeiros 18 dias e bebedouros do tipo 

pressao, no 19° dia os comedouros utilizados foram do tipo calha, de cano PVC de 100 

mm, e bebedouros automaticos do tipo nipple. 

20 



3.2. Delineamento experimental zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foram utilizadas 300 codornas, nao sexadas, distribuidas em grupos de 10 aves por 

parcela e submetidas a seis niveis de inclusao da farinha de sangue bovino, com cinco 

repeticoes em um delineamento inteiramente casualizado (DIC), totalizando 30 

parcelas. O experimento foi dividido em duas fases de criacao: pre-inicial, de 1 a 7 dias 

de idade e inicial, de 8 a 21 dias de idade. 

A analise da regressao foi empregada para avaliar o desempenho produtivo e as 

caracteristicas de carcaca adotando-se o nivel de significancia de 5%, utilizando as 

funcoes linear e quadratica dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA software estatistico SAS (2008). 

3.3. Analises Bromatologicas 

As analises bromatologicas do farelo do caroco de cajarana foram realizadas no 

Laboratorio de Nutricao Animal (LANA) do Centro de Saude e Tecnologia Rural da 

Universidade Federal de Campina Grande - PB, para materia seca, energia bruta, 

materia mineral, extrato etereo, proteina bruta, calcio e fosforo, pelo metodo de 

Weended escrito por Silva (1990). As analises bromatologicas da farinha de sangue 

bovino (FSB) em percentuais estao apresentadas na tabela 3. 

Tabela 3. Composicao percentual dos nutrientes da Farinha de Sangue Bovino (FSB). 

Amostra Materia Cinzas Materia Proteina Gordura Fosforo 

seca (%) Organica Bruta Bruta (%) 

(%) (%) (%) (%) 

FSB 92,97 2,90 97,10 79,93 0,51 0,072 

3.4. Racoes experimentais 

Foram confeccionadas racoes experimentais, para as fases pre-inicial, de 1 a 7 

dias e inicial, de 8 a 21 dias de idade, formuladas a base de milho e farelo de soja. As 

racoes foram formuladas para serem isocaloricas e isoproteicas, sendo elaboradas para 

atender as exigencias nutricionais das codornas, segundo Silva e Costa (2009). 
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As racoes experimentais foram distribuidas de acordo com os tratamentos abaixo 

descritos na tabela 4. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 4. Distribuicao das dietas experimentais, utilizando seis niveis de inclusao de 

farinha de sangue bovino, em substituicao ao farelo de soja. 

Tratamentos Farinha de sangue bovino na dieta 

(%} 

1 0 

2 2 

3 4 

4 6 

5 8 

6 10 

As composicoes percentuais e calculadas dos nutrientes das dietas experimentais 

sao apresentadas nas tabelas 5. 
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Tabela 5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Composicao percentual das racoes e calculada dos nutrientes nas fases pre-

inicial e inicial, utilizando niveis crescentes de farinha de sangue bovino, em 

substituicao parcial ao farelo de soja. 

Ingredientes Tratamentos 

(%) Niveis de Farinha de Sangue Bovino (%) 

0 2 4 6 8 10 

Milho grao 48,70 48,70 43,20 47,90 48,70 48,00 

Farelo de soja 45% 41,50 39,00 36,60 32,20 28,50 25,10 

Farinha de sangue 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 

bovino 

F. de came e ossos 4,42 3,30 3,40 3,40 3,50 3,50 

40% 

Calcario 0,21 0,60 0,58 0,60 0,56 0,57 

Sal Comum 0,22 0,25 0,25 0,23 0,20 0,17 

Oleo de soja 2,60 2,78 4,83 3,510 3,48 3,97 

DI- metionina 0,080 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 

Vitaminas
1 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Minerals
2 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Inerte 1,72 2,69 6,45 5,47 6,36 8,00 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Composicao Calculada 

Energia 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 

metabolizavel 

(Kcal/Kg) 

Proteina bruta (%) 25 25 25 25 25 25 

Calcio (%) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Fosforo disponivel 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

(%) 
Lisina total (%) 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

Metionina + Cistina 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

u , Por kg de produto: Vit. A, 12.000 UI; vit. D3, 2.200 UI; vit. E, 30 UI ; vit. B l , 2,2 mg; 

vit. B2, 6 mg; vit. B6, 3,3 mg; vit. B12, 16 mg; niacina, 2.500 mg; acido pantotenico, 13 

mg; vit. K3, 2,5 mg; acido folico, 1 mg; selenio, 0,12 mg; antioxidante, 10 mg e veiculo 

q.s.p. - 1.000 g.
 ( 2'Por kg de produto: Manganes, 75 mg; ferro, 50 mg; zinco, 70mg; 

cobre, 8.50 mg; cobalto, 2 mg; iodo, 1.5 mg e veiculo q.s.p. l.OOOg. 

3.5. Coleta do sangue 

O sangue bovino utilizado para obtencao da farinha foi coletado nos animais 

abatidos no abatedouro de Patos-PB. O sangue foi acondicionado em recipientes 

previamente esterelizados em autoclave vertical. Para substantia anticoagulante foi 

utilizado uma mistura feita a partir de 1% de solucao a base de citrato de sodio com 

acido citrico na proporcao de 1:3 respectivamente, e 1,6% de maltodextrina como 

adjuvante de secagem. O sangue foi coletado de forma direta na jugular dos animais 

abatidos com o auxilio de um funil de boca larga, o material foi resfrigerado em 
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geladeira vertical ate o momento da secagem, todo o procedimento foi realizado 

segundo metodologia utilizada por Padilha (2006). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6. Secagem do sangue 

A secagem do sangue foi realizada utilizando um secador por atomizacao 

desenvolvida por Moreira (2011) com as seguintes condicoes de processo: vazao media 

de sangue = 2.000ml/h; materia seca sangue = 20%; temperatura do ar de secagem: 

120°C; Temperatura dos gases na saida = 70°C; Rendimento massico do processo = 

60%. A farinha de sangue apos o processamento foi acondicionada em sacos plasticos e 

posteriormente colocada em recipientes de plastico lacrado. 

3.7. Manejo das aves 

No 1° dia, as codornas foram pesadas individualmente e distribuidas em lotes de 

forma a promover a uniformizacao do plantel e posteriormente alojadas nas gaiolas. 

A racao e a agua foram fomecidas a vontade durante todo o periodo experimental. 

Para coleta das excretas foram empregados coletores de zinco. 

As aves foram pesadas semanalmente ate o termino do experimento, para avaliacao 

do desempenho produtivo. As mesmas foram vacinadas contra a doenca de Newcastle 

aos dez dias de idade, por via ocular. Foram tambem submetidas a um programa de 

iluminacao natural + artificial de 24 horas. 

4. VARIAVEIS ESTUDADAS 

4.1. Desempenho produtivo 

Foi avaliado o peso vivo (g), ganho de peso (g/dia) e a conversao alimentar (g/g) 

nas duas fases de criacao: de 1 a 7 e 8 a 21 dias de idade. Sendo estas determinacoes 

avaliadas semanalmente, para posterior calculo por fases de criacao. Os animais foram 

pesados semanalmente em balanca eletronica. 

4.2. Rendimento de carcaca 

Aos 21 dias, apos um jejum alimentar de 12 horas, duas codornas foram 

selecionadas por parcela experimental, com peso vivo medio de 84,4g mensurado na 

parcela. Em seguida, foram abatidas, depenadas, evisceradas e cortadas para as 

avaliacoes do rendimento de carcaca em relacao ao peso do animal vivo e dos 

rendimentos dos cortes em relacao ao peso da carcaca, para isso foi utilizada uma 
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balanca analitica. Foram analisados o peso vivo (g), peso (g) e rendimento da carcaca 

(%) e rendimento de peito e de pernas (%), sendo estas compostas por coxa e sobrecoxa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. RESULTADOS E DISCUSSOES 

5.1. Desempenho produtivo da fase pre-inicial 

Na tabela 6, verificam-se os dados das medias de consumo de racao (CR), ganho 

de peso (GP) e conversao alimentar (CA) de acordo com a inclusao de niveis de Farinha 

de Sangue Bovino (FSB) na dieta de codornas de corte na fase pre-inicial, entre 1 e 7 

dias de idade. 

Tabela 6. Medias de consumo de racao (CR), ganho de peso (GP) e conversao 

alimentar (CA) utilizando niveis de Farinha de Sangue Bovino (FSB) na racao de 

codornas de corte no periodo pre-inicial, entre 1 e 7 dias de idade. 

Niveis de FSB Consumo de Racao Ganho de Peso Conversao Alimentar 

(%) (g/ave/dia) (g/ave/dia) (g/g) 
0 30,25a 8,74a 3,51b 

2 30,23a 9,44a 3.35b 

4 31,53a 9,28a 3,42b 

6 31,31a 10,78a 2,91b 

8 30,25a 10,37a 2,95b 

10 32,61a 5,20b 6,43a 

Medias 31,15 8,76 3,76 

CV 4,87 12,25 13,43 

Efeito NS Q
2 

Q
2 

Medias seguidas de letras, sao diferentes pelo teste de Tukey (P<0,05) NS= Nao 

Signiflcativo; Q
2= Qaudratica; CV= Coeficiente de Variacao. 

Analisando as medias de consumo de racao (CR), ganho de peso (GP) e 

conversao alimentar (CA), de acordo com os niveis de farinha de sangue bovino na 

racao de codornas de corte, no periodo de 1 a 7 dias de idade, observou-se que houve 

diferenca significativa apenas para as variaveis GP e CA. Verificando que o melhor 

resultado para as duas variaveis e demonstrado atraves da utilizacao de ate 8% de 

inclusao de farinha de sangue bovino na dieta. 

Verifica-se ainda que nao houve diferenca significativa entre os tratamentos para 

a variavel consumo de racao, conforme mostra a tabela 6. Resultados contrarios foram 

obtidos por Cancherini et al. (2005a) que observaram aumento no consumo de racao na 

fase pre-inicial, utilizando farinha de sangue bovino e farinha de visceras com base no 

conceito de proteina ideal e proteina bruta para frangos de corte, estes dados tambem 
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corroboram com Hussein et al. (2001) mas diferem daqueles obtidos por Breguendahl et 

al. (2002) que nao observaram aumento no consumo de racao ao trabalhar com 

diferentes dietas pobres em proteina para pintos de corte. Segundo Gonzales (2002), o 

controle do consumo de racao nao e decorrente somente de quantidade de proteina 

bruta, mas tambem de sua qualidade, isto e, do balanceamento entre os aminoacidos. 

Analisando a tabela 6, observa-se que houve um efeito quadratico, onde houve 

um aumento de peso a medida que se aumenta os niveis de FSB na dieta das aves ate o 

nivel de 8%, observando diminuicao do GP a partir desse nivel de inclusao. Os 

resultados desta pesquisa corroboram com os encontrados por Cancheriniet al. (2005b), 

que observaram diferenca significativa para ganho de peso em frangos de corte na fase 

inicial utilizando farinha de sangue bovino em sua dieta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONVERSAO ALIMENTAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V - O . O 8 0 7 x : - 0.6237s + 3 ,9158 

R'-0.6212 

# • CAPRE 

Loparitmo (CAPRE) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M-.'.cvr.;- (CAPRE) 

10 

Graficol.Valores de Conversao Alimentar na fase pre-inicial, utilizando seis 

niveis de farinha de sangue bovino na dieta de codornas europeias. 

Avaliando o grafico 1, constatou-se que houve um efeito quadratico e que a 

melhor conversao alimentara para codornas de corte na fase pre-inicial foi verificado 

utilizando 8% de FSB na racao. 

Os resultados desta pesquisa estao de acordo com os verificados por 

Cancheriniet al. (2005a) que, analisando os efeitos da farinha de sangue bovino na dieta 

de frangos de corte na fase inicial de criacao, 1 a 21 dias de idade, observaram piora na 

conversao alimentar das aves a medida que se aumentava os niveis das farinhas de 

sangue e visceras na dieta, os dados de conversao alimentar tambem estao de acordo 

com os dados encontrados por Creswell e Swish (2001) quando trabalharam com 

diferentes niveis de digestibilidade de aminoacidos para frangos de corte, e discordam 
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de Araujo (2001) e Mendonza et al. (2001) que observaram melhor desempenho de 

frangos de corte recebendo dietas formuladas com conceito de proteina ideal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2. Desempenho produtivo da fase inicial 

Os dados das medias de consumo de racao (CR), ganho de peso (GP) e 

conversao alimentar (CA) obtidos atraves da inclusao de niveis crescentes de farinha de 

sangue bovino na racao de codornas europeias na fase pre-inicial de criacao, entre 8 e 

21 dias de idade, estao apresentados na tabela 7. 

Tabela 7. Medias do consumo de racao (CR), ganho de peso (GP) e conversao 

alimentar (CA), utilizando niveis de Farinha de Sangue Bovino (FSB) na racao de 

codornas de corte, no periodo inicial, entre 8 e 21 dias de idade. 

Niveis de farinha Consumo de racao Ganho de peso Conversao alimentar 

de sangue bovino 

(%) 

(g/ave/dia) (g/ave/dia) (g/g) 

0 125,90 b 56,03 c 2,26 b 

2 133,29 b 57,20 c 2,34 b 

4 137,29 b 60,23 be 2,29 b 

6 170,29 a 75,67 a 2,25 b 

8 130,71 b 69,09 ba 1,89 b 

10 174,80 a 53,03 c 3,32 a 

Media 145,33 58,76 2,39 

CV 7,04 7,51 10,60 

Efeito L
1 

Q
2 Q

2 

Medias seguidas de letras diferentes na coluna sao diferentes pelo teste de Tukey 

(P<0,05) L
1 = Linear; Q

2= quadratica; CV= Coeficiente de Variacao. 

Avaliando as medias de consumo de racao (CR), ganho de peso (GP) e 

conversao alimentar (CA), de acordo com os niveis de farinha de sangue bovino na 

racao de codornas de corte, no periodo de 8 a 21 dias de idade observou-se que houve 

diferenca significativa para todas as variaveis analisadas CR, GP e CA. Verificando que 

o melhor resultado para as variaveis e demonstrado atraves da utilizacao de 8% de 

inclusao de farinha de sangue bovino na dieta das aves. 

Analisando a tabela 8, observa-se que houve um efeito linear, verificando um 

aumento do consumo de racao de acordo com o aumento dos niveis de Farinha de 

sangue bovino na dieta de codornas de corte na fase inicial de criacao. Os resultados 

desta pesquisa corroboram com os obtidos por Cancheriniet al. (2005a), que observaram 

aumento no consumo de racao das aves quando adicionado farinha de sangue bovino na 

dieta na fase inicial. 
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Grafico2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAValores de Ganho de peso na fase inicial, utilizando seis 

niveis de farinha de sangue bovino na dieta de codornas europeias. 

Considerando o grafico 2, constata-se que houve um efeito quadratico para oGP, 

percebendo-se aumento para esta variavel ate o nivel de 6% de inclusao de farinha de 

sangue bovino na dieta. Os resultados desta pesquisa, corroboram com os encontrados 

por Bellaveret al. (2001) e Isika et al. (2006) que concluiram melhores resultados de 

desempenho de frangos alimentados com farinha de visceras em substituicao parcial ao 

farelo de soja, e discordam de Hossain et al. (2003) e Oliveira et al. (2003) que 

observaram aumento do ganho de peso dos animais na substituicao de Farinha de peixe 

por farinha de visceras na alimentacao de frangos de corte. 

Os dados de conversao alimentar demonstram que houve um efeito quadratico 

para esta variavel, dados semelhantes foram encontrados por Oliveira et al. (2003) ao 

substituir Farinha de peixe por farinha de visceras na alimentacao de frangos de corte, e 

discordam Bellaver et al. (2001) que observou efeito linear crescente em experimento 

utilizando dietas com base na proteina ideal para frangos de corte de 1 a 42 dias com 

farinha de visceras de aves. 

5.3. Rendimento de carcaca 

Os dados das medias de carcaca, peito, pemas, asas, dorso e comprimento, 

obtidos com a inclusao de niveis crescentes de farinha de sangue bovino na racao de 

codornas de corte, aos 21 dias de idade, estao apresentados na tabela 8. 
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Tabela 8.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Medias de rendimento de carcaca, peso de peito, pemas, asas, dorso e 

comprimento de codornas submetidas a niveis crescentes de farinha de sangue bovino 

na dieta. 

Rendimento (%) 

Niveis Peso Carcaca Peito Pemas Asas Dorso Comprimento 

(%) vivo da ave 

0 79,20dc 51,06bc 18,25b 14,41b 5,94b 12,45bc 23,15ba 

2 78,20dc 48,86bc 18,18b 15,06b 5,30b 12,00ba 22,95ba 
4 85,00bc 52,54b 17,40bc 15,55ba 6,44ba 13,15ba 23,05ba 

6 101,80a 64,00a 21,39a 19,21a 7,49a 15,90a 24,15a 

8 91,40a 53,86b 18,46ba 14,82b 6,40ba 14,17ba 23,35ba 

10 70,80d 44,16c 14,60c 12,50b 5,25b 11,82b 22,10b 

Medias 84,40 52,58 18,05 15,26 6,14 13,24 23,12 

CV 7,04 7,19 8,66 12,30 11,59 8,73 3,10 

Efeito Q
2 

Q
2 

Q
2 

Q
2 

Q
2 

Q
2 Q

2 

Medias seguidas de letras diferentes na coluna sao diferentes pelo teste de Tukey 

(P<0,05); Q*= quadratica; CV= Coeficiente de Variacao. 

Analisando a Tabela 8, observa-se que houve efeito quadratico para todas as 

variaveis analisadas, utilizando niveis crescentes de farinha de sangue bovino na dieta. 

Para a variavel peso vivo, observou-se que o melhor peso foi adquirido com a 

inclusao de 6 a 8% de FSB. Para peso de asas, observou-se que a medida que se 

aumenta os niveis de FSB na dieta ocorre um aumento no peso, o mesmo ocorreu para 

peso de dorso. Ja analisando rendimento de carcaca e peso de pemas, observou-se que, 

o melhor rendimento e o melhor peso foram quando se incluiu 6% de FSB na racao das 

aves. 

Avaliando o comprimento das aves em relacao aos niveis de farinha de sangue 

bovino na dieta, observou-se aumento desta variavel no nivel de 6%, quando comparado 

com o nivel de 10%. 

Para a variavel peso de peito, observou-se aumento do peso quando se incluiu 

ate 8% de FSB na dieta dos animais, esses dados corroboram com Correa (2006), que ao 

avaliar niveis de 22%, 24%, 26% e 28% de PB sobre as caracteristicas de carcaca de 

codornas de corte, concluiu que os niveis proteicos da racao influenciaram linearmente 

o peso da carcaca eviscerada, peso de coxa e de peito, de forma que as codornas tiveram 

melhores desempenhos nos niveis mais altos de proteina bruta e discorda de Oliveira et 

al. (2005) ao trabalhar com diferentes niveis de proteina bruta para codornas de corte 

machos e femeas, observaram que nao houve diferenca significativa para rendimento de 

carcaca. 
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6. CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A inclusao de ate 8% de farinha de sangue bovino em substituicao parcial farelo 

de soja, em dietas de codornas de corte, demonstrou ser uma alternativa viavel no 

periodo de 1 a 21 dias de idade, melhorando os indices de desempenho produtivo e 

rendimento de carcaca. 
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