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APRESENTAÇÃO

A obra “Avanços Científicos e Tecnológicos nas Ciências Agrárias” é composta 
pelos volumes 3, 4, 5 e 6, nos quais são abordados assuntos extremamente relevantes 
para as Ciências Agrárias.

Cada volume apresenta capítulos que foram organizados e ordenados 
de acordo com áreas predominantes contemplando temas voltados à produção 
agropecuária, processamento de alimentos, aplicação de tecnologia, e educação no 
campo. 

Na primeira parte, são abordados estudos relacionados à qualidade do solo, 
germinação de sementes, controle de fitopatógenos, bem estar animal, entre outros 
assuntos.

Na segunda parte são apresentados trabalhos a cerca da produção de 
alimentos a partir de resíduos agroindustriais, e qualidade de produtos alimentícios 
após diferentes processamentos.

Na terceira parte são expostos estudos relacionados ao uso de diferentes 
tecnologias no meio agropecuário e agroindustrial.

Na quarta e última parte são contemplados trabalhos envolvendo o 
desenvolvimento rural sustentável, educação ambiental, cooperativismo, e produção 
agroecológica. 

O organizador e a Atena Editora agradecem aos autores dos diversos capítulos 
por compartilhar seus estudos de qualidade e consistência, os quais viabilizaram a 
presente obra.

Por fim, desejamos uma leitura proveitosa e repleta de reflexões significativas 
que possam estimular e fortalecer novas pesquisas que contribuam com os avanços 
científicos e tecnológicos nas Ciências Agrárias.

Júlio César Ribeiro
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RESUMO: O objetivo do estudo foi avaliar 
a existência de diferença entre os sexos na 
velocidade dos cavalos de corrida da raça Quarto 

de Milha (QM) no Brasil. Os registros no período 
de 1978 a 2016 foram disponibilizados pelo 
Jockey Clube de Sorocaba, e utilizado o registro 
de melhor desempenho esportivo de cada animal 
(maior velocidade alcançada). Foram avaliados 
6.066 registros (42,6% machos) em sete 
distâncias (201 m, 275 m, 301 m, 320 m, 365 m, 
402 m e 503 m). Análise estatística foi realizada 
pelo método dos quadrados mínimos, utilizando 
as variáveis independentes ano de nascimento, 
distância, sexo e a interação distância e sexo. Os 
machos foram significativamente (p<0,01) mais 
rápidos que as fêmeas em todas as distâncias 
avaliadas. Indicando superioridade dos machos 
quanto a capacidade fisiológica em relação as 
fêmeas durante as corridas de velocidade de 
curta distância. O efeito do sexo demonstrou ser 
fator importante na seleção de cavalos, sendo 
necessários estudos envolvendo outras variáveis 
independentes para compreender melhor o efeito 
do sexo nas corridas de cavalos da raça QM no 
Brasil. 
PALAVRAS–CHAVE: Distância, equino, páreo, 
tempo final. 

INFLUENCE OF SEX IN SPEED OF 
RACING WITH QUARTER HORSE BREED
ABSTRACT: The aim of the study was to evaluate 
the of differences between sexes in the speed of 
racing Quarter Horse breed (QH) in Brazil. The 
records from 1978 to 2016 were made available 
by the Jockey Club of Sorocaba, and the record 
of the best sporting performance of each animal 
(highest speed achieved) was used. A total of 
6,066 records (42.6% males) were evaluated at 
seven distances (201 m, 275 m, 301 m, 320 m, 
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365 m, 402 m and 503 m). Statistical analysis was performed by the method of least 
squares using the independent variables year of birth, distance, sex and the interaction 
distance and sex. Males were significantly (p<0.01) faster than females at all distances 
evaluated. Indicating superiority of males as to the physiological capacity in relation to 
females during short distance speed races. The effect of sex has been shown to be an 
important factor in horse selection, and studies involving other independent variables 
are needed to better understand the effect of sex on QM in Brazil.
KEYWORDS: Distance, equine, final time, racing.

1 |  INTRODUÇÃO
A raça de cavalos Quarto de Milha (QM), apresenta na sua origem genética a 

raça Puro Sangue Inglês, obtendo linhagem de animais de corrida, com capacidade 
em alcançar grandes velocidades. A evolução genética, transformou os cavalos QM 
nos equinos mais velozes do mundo (PETERSEN et al., 2014)the American Quarter 
Horse (QH, capazes de atingir velocidade média superior a 65  km/h e máxima de 
90 km/h. A diferença do tempo final, ou seja, velocidade média entre os sexos, foi 
relatada em corridas na raça Quarto de Milha (BUTTRAM et al., 1988), Puro-sangue 
Inglês (THIRUVENKADAN; KANDASAMY; PANNEERSELVAM, 2009) e Puro-sangue 
Árabe (EKIZ; KOÇAK; DEMIR, 2005). 

O objetivo do estudo foi avaliar a existência de diferença entre os sexos na 
velocidade dos cavalos de corridas da raça QM no Brasil. 

2 |  MATERIAL E MÉTODOS
Os registos de corridas de cavalos da raça QM utilizados no estudo foram 

fornecidos pelo Jockey Clube de Sorocaba (JCS), incluíram o registo de velocidade de 
6.066 cavalos, obtidos entre os anos de 1978 a 2016, com os machos representando 
42,6% do total. Os registos utilizados são referentes ao melhor desempenho esportivo 
de cada cavalo, obtido pela maior velocidade média (km/h) que cada animal obteve ao 
longo da sua carreira esportiva. O programa SAS (SAS, 2011), foi utilizado para avaliar 
as diferenças entre as velocidades de macho e fêmeas, em corridas nas distâncias de 
201 m, 275 m, 301 m, 320 m, 365 m, 402 m e 503 m. 

A análise estatística foi realizada pelo método dos quadrados mínimos por meio 
do procedimento GLM (SAS, 2011), foi utilizado o modelo da variável dependente, 
velocidade, e as variáveis independentes ano de nascimento, distância, sexo e a 
interação distância e sexo. As variáveis foram consideradas significativas a 1%, bem 
como a comparação de médias realizada pelo teste de Tukey-Kramer.
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3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os machos foram significativamente (p<0,01) mais rápidos que as fêmeas 

(Tabela 1) em todas as distâncias avaliadas. A superioridade dos machos em 
velocidade foi de 0,61; 0,32; 0,30; 0,36; 0,40; 0,79 e 0,36 km/h para as distâncias 201, 
275, 301, 320, 365, 402 e 502 metros, respectivamente. 

Sexo N_
Obs

Distâncias das corridas

201 m 275 m 301 m 320 m 365 m 402 m 503 m

Velocidade
(km/h)

♂ 2.584 59,83* 62,15* 63,08* 62,04* 63,65* 63,50* 64,66*

♀     
3.482 59,22* 61,83* 62,78* 61,68* 63,25* 62,71* 64,30*

Tabela 1. Velocidade por sexo em diferentes distâncias nas corridas de cavalos da raça 
Quarto de Milha no Brasil. N_Obs, número de observações; ♂, machos; ♀, fêmeas; 
*, todas as diferenças foram significativas (p <0,01) entre as duas médias de cada 

distância.

O estudo realizado em animais da raça QM que competiram no Canada, EUA e 
México (BUTTRAM et al., 1988), indicaram que os machos castrados foram ligeiramente 
mais rápidos que os garanhões e as fêmeas as mais lentas em todas as distâncias, 
mas não referiram se as diferenças foram significativas. Foram relatadas diferenças 
significativas entre sexos, em todos as distâncias e corridas de velocidade das raças 
Puro-sangue Inglês (THIRUVENKADAN; KANDASAMY; PANNEERSELVAM, 2009) e 
Puro-sangue Árabe (EKIZ; KOÇAK; DEMIR, 2005), indicando que os machos são 
mais rápidos que as fêmeas. 

O menor número de registos dos machos é observado nos estudos anteriores, 
indicando que possivelmente a pressão de seleção aplicada aos machos pode ajudar na 
obtenção de maiores velocidades, comparativamente as fêmeas. Segundo BUTTRAM 
et al. (1988), a interpretação das diferenças pode ser resultado das diferentes taxas 
de seleção entre sexos, os autores sugeriam ainda que a partir dos quatro anos de 
idade, não fica clara se existe diferenças devido a taxas de seleção, porque é comum 
as éguas e garanhões mais rápidos, serem retirados para criação. JELINEK (1988) 
sugere que as diferenças entre os sexos no tempo final e consequentemente na 
velocidade final, são reflexo das diferentes características fisiológicas entre machos 
e fêmeas que ocorrem durante a corrida. Perante o obtido, são necessários estudos 
envolvendo outras variáveis de forma a compreender melhor as diferenças entre os 
sexos na linhagem de corridas da raça QM. 
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4 |  CONCLUSÃO
Os machos foram significativamente mais rápidos que as fêmeas em todas as 

distâncias das corridas de velocidade da raça Quarto de Milha no Brasil. O efeito do 
sexo demonstrou ser de importância a sua inclusão na seleção de cavalos de corrida, 
sendo que, são necessários mais estudos para compreender o efeito que o sexo está 
a provocar nas velocidades de corridas de cavalos Quarto de Milha. 
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