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APRESENTAÇÃO

A Grande Área denominada Ciências Agrárias é uma das maiores e mais 
completas áreas do conhecimento. Nesta, destacam-se subáreas como: a agronomia, 
recursos florestais e engenharia florestal, engenharia agrícola, zootecnia, medicina 
veterinária, recursos pesqueiros e engenharia de pesca, ciência e tecnologia dos 
alimentos, além de suas respectivas e inúmeras especialidades. Estas vertentes, 
que são contempladas pelas Ciências Agrárias, estão intimamente relacionadas a 
atividades que trazem geração de desenvolvimento econômico, ambiental e social ao 
Brasil.

É importante destacar que o processo de geração do conhecimento brasileiro 
nas Ciências Agrárias deve ocorrer de forma célere, considerando que o país possui 
bases agrícolas, com dimensão continental, além de ser contemplado com uma rica e 
importante biodiversidade. Com isso, existe uma grande necessidade de se compilar os 
novos desdobramentos e tecnologias que têm sido criadas e discutidas na atualidade 
visando o fortalecimento desta grande área.

Diante dessa demanda, foi proposta a elaboração do presente e-book “Impactos 
das Tecnologias nas Ciências Agrárias” que, em seu terceiro volume, traz ao grande 
público 19 capítulos selecionados de modo a contemplar os diferentes segmentos 
abrangidos pela grande área. Em função disso, o leitor poderá desfrutar de trabalhos 
relacionados a diferentes formas de uso do solo, qualidade da água, biocontrole de 
pragas, genealogia na avaliação genética de aves de postura, sustentabilidade e 
conflitos socioambientais, agricultura familiar, e outros.

Os organizadores agradecem aos autores vinculados a diferentes instituições 
brasileiras de ensino, pesquisa, e extensão por compartilharem os resultados de seus 
estudos na presente obra. Espera-se, portanto, que os trabalhos aqui apresentados 
sejam capazes de informar, estimular o conhecimento técnico-científico e colaborar 
para o desenvolvimento das Ciências Agrárias.

Carlos Antônio dos Santos
Júlio César Ribeiro
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CAPÍTULO 13

IMPACTO DA UTILIZAÇÃO DA GENEALOGIA DE 
AVÓS NA AVALIAÇÃO GENÉTICA DE CODORNAS DE 

POSTURA

Tádia Emanuele Stivanin
Zootecnista Vicami Codornas – Assis – São Paulo

Francieli Sordi Lovatto 
Universidade do Estado de Santa Catarina – 

Lages – Santa Catarina

Elias Nunes Martins
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 

Dois Vizinhos – Paraná 

Sandra Maria Simonelli
Universidade Estadual de Londrina – Londrina – 

Paraná

RESUMO: Aumentar a produção de ovos é 
objetivo na criação de codornas de postura. 
Por meio da avaliação genética os melhores 
indivíduos são selecionados para formarem a 
futura geração. Diferentes informações podem 
ser adicionadas ao banco de dados no momento 
da avaliação genética dos animais aumentando 
a eficiência do processo. Para realização 
deste trabalho foram utilizadas informações 
da produção de ovos de duas linhagens de 
codornas de postura (preta e amarela). O banco 
de dados foi organizado com informações 
de mães e filhas e com informações de avós, 
mães e filhas. Os dados foram analisados pelo 
procedimento Bayesiano usando amostragem 
de Gibbs. Foram estimadas herdabilidades, 
igualdade de indivíduos e número de famílias 
selecionadas. As estimativas de herdabilidades 

foram baixas (0,11 - 0,18), diferenças 
foram encontradas no número de animais 
selecionados em cada método de avaliação e 
para cada linhagem. Recomenda-se a utilização 
da informação de avós na avaliação genética 
de codornas de postura da linhagem preta, 
enquanto para linhagem amarela os métodos 
não apresentaram diferenças. 
PALAVRAS–CHAVE: genealogia, 
herdabilidade, produção de ovos.

IMPACT OF USING THE GRANDMOTHER’S 

GENEALOGY IN THE GENETIC EVALUATION 

OF LAYING QUAIL

ABSTRACT: Increasing egg production is an 
objective of the growing of laying quail. The 
best individuals are selected to form the future 
generation by genetic evaluation. Different 
information can be added to the database 
at the time of the genetic evaluation, which 
increases the efficiency of the process. To carry 
out this study, we have used egg production 
information from two laying quail lineages (black 
and yellow) and organized the database with 
information from mothers and daughters, and 
with information from grandparents, mothers, 
and daughters (methods). In addition, the data 
have been analyzed by the Bayesian procedure 
using Gibbs sampling. We have estimated the 
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heritabilities, the equality of individuals, and the number of families. Results show low 
estimates of heritabilities (0.11 - 0.18), in which we have found differences in the number 
of animals selected in each evaluation method and for each lineage. We recommend 
the use of grandparent’s information in the genetic evaluation of the black laying quail 
lineage. On the other hand, the methods have not showed differences among the 
yellow laying quail lineage. 
KEYWORDS: genealogy, heritability, egg production.

1 |  INTRODUÇÃO

A coturnicultura é um segmento da avicultura que tem se destacado no cenário 
nacional. O crescimento tem ocorrido devido as características das aves podendo-
se destacar o rápido crescimento, precocidade sexual, alta taxa de postura, baixo 
consumo (Berto, 2012). O desenvolvimento de tecnologias, o aperfeiçoamento no 
processamento de ovos, o aumento de estudos nas áreas de nutrição, manejo e 
genética contribuíram para o crescimento e melhor desempenho do setor (Bertechini, 
2013). 

Em criações comerciais o aumento da produção de ovos é um dos principais 
objetivos. Esse objetivo pode ser atingido com a utilização de programas de 
melhoramento genético. O objetivo de um programa de melhoramento genético é 
alterar geneticamente as populações, e assim aumentar o número dos genes que 
atendam aos objetivos do programa (Pereira, 2012).

Uma ferramenta importante utilizada nos programas de melhoramento é a 
avaliação genética.  Ela é ponto de partida no processo de seleção, pois por meio 
dela é possível conhecer geneticamente os animais. O conhecimento da estrutura da 
população é importante para que o melhor método de seleção seja aplicado, visto que, 
é por meio da seleção que os melhores indivíduos são selecionados para formação da 
futura geração (Lopes et al., 2005).

No momento da escolha dos animais que participarão da avaliação genética, 
podem ser utilizadas as informações do próprio indivíduo ou de seus parentes (Lopes 
et al., 2005). Assim, podem ser adicionadas as informações da genealogia ao banco 
de dados. A utilização das informações genealógicas dos indivíduos possibilita a 
conexão entre grupos contemporâneos, comparações entre animais de distintas 
gerações além de aumentar a acurácia das predições dos valores genéticos (Garnero 
et al., 2006). Outro fator que a considerar no momento da avaliação genética, é a 
utilização de diferentes métodos de seleção podendo influenciar o resultado da mesma 
tornando o processo mais preciso. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o 
impacto causado na avaliação genética de codornas de postura quando foi utilizada a 
informação de mães e filhas e ao incorporar a informação de genealogia das avós ao 
banco de dados.
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2 |  MATERIAL E MÉTODOS

O banco de dados utilizado neste trabalho é proveniente do programa de 
melhoramento genético da empresa Vicami Codornas. Foram utilizadas duas linhagens 
de codornas de postura denominadas linhagens amarela e preta. Os acasalamentos 
foram controlados na relação de um macho para duas fêmeas em cada linhagem. 
Os ovos foram coletados em períodos de dez dias identificados de acordo com sua 
genealogia e incubados em períodos de 17 dias. Após a eclosão os pintainhos foram 
identificados de acordo com sua genealogia. As aves foram monitoradas durante 150 
dias de produção, contados a partir da postura do primeiro ovo em cada linhagem. 
A matriz de parentesco foi constituída com informações de 1956 aves da linhagem 
amarela e 1674 aves da linhagem preta. O banco de dados foi organizado com 
informações das mães e filhas denominado método um (M1) e, ao mesmo banco 
de dados foi adicionada a informação de genealogia das avós denominado método 
dois (M2). Por meio de Inferência Bayesiana foram realizadas análises unicaracter 
e estimadas as herdabilidades, número de indivíduos selecionados e número de 
famílias em cada método de avaliação. A convergência foi testada usando os testes 
de diagnóstico Geweke e Heidelberger e Welch, disponíveis no CODA (Convergence 
Diagnosis e Output Analysis), implementados no software R.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

As estimativas de herdabilidades para produção total de ovos em 150 dias de 
postura apresentou valores entre 0,14 - 0,18 para linhagem amarela e entre 0,11 - 0,16 
para linhagem preta. As estimativas foram baixas em ambos os métodos de avaliação 
e para ambas as linhagens, este resultado ocorreu influência ambiental, visto que, 
avós, mães e filhas foram submetidas as mesmas condições de criação e manejo. 
Segundo Silva (2009), a produção de ovos é influenciada pelo ambiente devido ao 
fato de ser uma característica quantitativa. Baixas estimativas de herdabailidade 
(0,16) para produção de ovos em codornas de postura foram reportadas por Santos 
et al., (2003). Estudando as mesmas linhagens de codornas de postura Stivanin et al., 
(2015), reportaram herdabilidade de 0,11 para linhagem amarela e 0,18 para linhagem 
preta para produção de ovos.

Diferenças foram encontradas no número de famílias classificadas em cada 
método. Na linhagem amarela as fêmeas selecionadas pertenceram a 42 diferentes 
famílias com a utilização do M1, enquanto o M2 classificou 35 diferentes famílias. Para 
os machos a utilização de diferentes métodos de seleção não causou diferenças no 
número de famílias classificados, sendo 18 famílias em cada método. Ao avaliar as 
fêmeas da linhagem preta os métodos não apresentaram diferenças na classificação 
das famílias sendo 49 no total. Para os machos o M1 classificou 30 famílias e o M2 36 
diferentes famílias. Os métodos de avaliação apresentaram diferenças no número de 
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animais selecionados. Para a linhagem amarela a utilização da informação das avós 
(M2) não causou impacto na seleção das aves, apenas 6% dos animais avaliados 
não foram classificados em ambos os métodos, indicando que para esta linhagem a 
avaliação genética poderia ser feita com a utilização de qualquer método sem impactar 
na seleção dos melhores indivíduos para formação da futura geração. Porém, para a 
linhagem preta o método de avaliação impactou na seleção das aves, não utilizar a 
informação de genealogia de avós reduziu o número de animais selecionados em 15%, 
sendo recomendada para esta linhagem a utilização da informação de genealogia das 
avós na avaliação genética. 

A utilização da informação da genealogia das avós não aumentou o valor 
genético das aves. Para a linhagem amarela o valor genético médio das aves 
selecionadas foi 5,02 para M1 e 4,72 para M2. Para a linhagem preta o valor genético 
obtido com utilização do M1 foi 4,50 e 3,92 para M2. Conforme Ganero et al., (2006), 
as variações nas estimativas de valor genético ocorrem devido ao fato de que, a 
incorporação de informação dos pais pesa mais que a incorporação das informações 
de avós nas estimativas dos valores genéticos. 

A utilização da informação de genealogia de avós torna a avaliação genética 
mais completa, por disponibilizar maior número de informações a respeito de cada 
indivíduo. As linhagens apresentaram diferentes resultados com a introdução das 
informações genealógicas das avós na avaliação genética. Para a linhagem amarela 
a utilização da genealogia de avós (M2) não impactou na classificação dos animais, 
indicando que ambos os métodos são adequados. Para a linhagem preta a não 
utilização da genealogia de avós reduziu o número de animais selecionados. No 
entanto, destaca-se a importância de novos estudos com a utilização das informações 
da genealogia com a produção de ovos das avós para determinar a influência da 
genealogia no valor genético de codornas de postura.

4 |  CONCLUSÃO

Para a característica estudada nas linhagens os resultados indicaram que a 
utilização da genealogia não altera o valor genético das aves. Para a linhagem preta 
os resultados obtidos confirmam a importância da genealogia na seleção dos animais, 
para a linhagem amarela a utilização da genealogia das avós não causou impacto na 
seleção. 
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