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RESUMO 

NOBRE JUNIOR, MARCOS ANTONIO F E R R E I R A . Estudo eletrocardiografico 

de caprinos Moxoto no semi-arido paraibano.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UFCG, 2012, 32p, (Trabalho de 

Conclusao de Curso em Medicina Veterinaria). 

Objetivou-se com este trabalho, estudar o padrao eletrocardiografico de caprinos 

da raca Moxoto clinicamente sadios no semi-arido paraibano. Foram utilizados 20 

caprinos higidos, 10 machos e 10 femeas, os quais foram dispostos aleatoriamente para 

compor dois grupos, cada um com igual mimero de machos e femeas. No Grupo Jovens 

(GJ) o peso medio foi de 19,4+5,7 kg e a idade media de 9,7+4,8 meses. No Grupo 

Adultos (GA) o peso e a idade medios foram respectivamente 29,8+4,1 kg e 27,6+3,5 

meses. O experimento foi realizado nas proprias instalacoes onde os animais eram 

criados. Foram avaliados temperatura corporal (TC), frequencia cardiaca (FC), 

frequencia respiratoriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA if) e os valores de duracao (Pms) e amplitude (PmV) da onda P, 

duracao do complexo QRS (QRSms), amplitude da onda R (RmV), amplitude da onda 

T (TmV) e duracao dos intervalos P-R (P-Rms) e Q-T (Q-Tms). Os resultados 

referentes a TC, FC e / mantiveram-se dentro dos limites fisiologicos para a especie, 

nao havendo diferenca significativa entre os grupos pesquisados. Os valores de Pms e 

Pmv e QRSms mantiveram-se semelhantes, nao variando significativamente entre os 

grupos. Ocorreu diferenca significativa entre os grupos quanto a RmV (GJ = 0,17+0.08; 

GA = 0,33+0,12), ao P-Rms (GJ - 82,9+8,8; GA = 105,3+16,9) e ao Q-Tms (GJ = 

252,4+30,3; GA = 287,4+31,5). Conclui-se que a conformacao de algumas variaveis do 

eletrocardiograma se altera de acordo com a idade dos caprinos. 

Palavras-chave: eletrocardiografia, cardiologia, pequeno ruminante. 



ABSTRACT 

NOBRE JUNIOR, MARCOS ANTONIO F E R R E I R A . Electrocardiographic study 

of Moxoto goats in semi-arid paraibano.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UFCG, 2012, 32p. (Trabalho de Conclusao 

de Curso em Medicina Veterinaria). 

The objective of this work was to study the electrocardiographic pattern of 

clinically healthy Moxoto goats in semi-arid region of Paraiba. Were used 20 healthy 

goats, 10 males and 10 females, which were randomly arranged to form two groups, 

each with an equal number of males and females. In the Young Group (YG) the average 

weight was 19.4±5.7 kg and the mean age of 9.7±4.8 months. In Adult Group (AG) the 

average weight and age were respectively 29.8±4.1 kg and 27.6±3.5 months. The 

experiment was conducted on the environment where the animals live. Were evaluated 

body temperature (BT), heart rate (HR), respiratory ratezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (J) and P wave duration (Pms) 

and amplitude (PmV), QRS complex duration (QRSms), R wave wide (RmV), T wave 

wide e (TmV) and PR (P-Rms) and QT (Q-Tms) intervals duration. The results for BT, 

HR and / remained within physiological limits for the specie, without significant 

difference between groups. Pms, PmV and QRSms values remained similar and not 

varied significantly among the groups. Significant differences between groups was 

noted regarding RmV (YG = 0.17±0.08; AG = 0.33±0.12), P-Rms (YG = 82.9±8.8; AG 

= 105.3±16.9) and -Tms (YG = 252.4±30.3, AG = 287.4*31.5). It is concluded that the 

conformation of some variables ECG changes according to the age of the goats. 

Keywords: electrocadiography, cardiology, small ruminant. 



1 INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A caprinovinocultura e uma pratica ascendente no Brasil, principalmente no 

nordeste. O Brasil possui urn efetivo de ovinos de 17,3 milhoes de cabecas e o efetivo 

de caprinos foi de 9,3 milhoes de cabecas. Em 2010, a regiao Nordeste deteve o maior 

numero de cabecas caprinas, totalizando 8,45 milhoes de cabecas (IBGE, 2010), criadas 

principalmente na regiao semi-arida nordestina. As principais racas de caprinos nativas 

do nordeste sao a Moxoto, a Caninde, a Repartida, a Marota e a Cabra Azul. 

O exame eletrocardiografico constitui um metodo de baixo custo, nao invasivo e 

de facil realizacao no campo (FREGIN, 1982; ROBERTSON, 1990), ha anos 

consagrado na rotina clinica de animais domesticos. E importante para o diagnostico e 

avalia9ao das doencas do cora9ao ou mesmo das disfun9oes cardiacas secundarias a 

disturbios sistemicos (WHITE & RHODE, 1974), devendo ser sempre interpretado em 

conjunto com acurado exame clinico do sistema cardiovascular. 

A maioria dos estudos existentes relacionados ao eletrocardiograma (ECG) de 

animais domesticos e relacionada a caninos, felinos e equinos. Poucos estudos 

descrevem os processos eletrocardiacos e a variabilidade em intervalos e amplitudes em 

caprinos sob condi9oes experimentais (SZABUNIEWICZ & CLARK, 1967; 

ITABISASHI, 1977; HAMLIN et al., 1984). Caracteristicas relacionadas a amplitude e 

dura9ao, bem como a forma das ondas P, QRS, T e a dire9§o de vetores cardiacos em 

caprinos sao esparsas. Upadhyay & Sud (1977) citam a elevada variabilidade em ondas 

e formas do ECG em caprinos. Alem disso, o cora9ao de caprinos apresenta varia9oes 

em tamanho e forma de acordo com a ra9a e Dyce et al. (1987) sugerem que essa 

varia9ao possa refletir no ECG. 

Ha necessidade de se conhecerem os reais parametros que indicam a 

normalidade para determinada especie ou ra9a, a fim de concluir se um paciente 

apresenta ou nao alguma altera9ao cardiaca patologica. Em bovinos e pequenos 

ruminantes, poucas informa9oes sao disponiveis para considerar esse exame totalmente 

confiavel para diagnosticos de doen9as cardiacas (MENDES, 2004). 

Tendo em vista a importancia economica e o alto valor zootecnico de alguns 

animais, e crescente o numero de estudos realizados na especie caprina. Sendo o 

eletrocardiograma um exame especifico para avaliar a fun9ao cardiaca e nao havendo 
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nenhum estudo que relate os valores normais das variaveis eletrocardiograficas para esta 

especie no Brasil, torna-se instigante realizar o estudo destas variaveis em caprinos 

clinicamente sadios. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Determinar o perfil eletrocardiografico de caprinos, clinicamente sadios da raca 

Moxoto, jovens e adultos. 

2.2 Especificos 

- Determinar os valores normais de: duracao e amplitude da onda P, duracao do 

complexo QRS, amplitude da onda R, amplitude da onda T e intervalos P-R e Q-T. 

- Correlacionar os parametros citados com a idade dos animais, verificando se os 

mesmos variam conforme os animais tornam-se adultos. 
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3 REVISAO DE L I T E R A T U R A 

3.1 Eletrofisiologia Cardiaca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O cora9ao e uma bomba muscular que impulsiona sangue atraves de vasos 

sanguineos alternando movimentos de relaxamento e contra9ao. A sequencia completa 

de contratilidade e iniciada e organizada por um sinal eletrico, um potencial de a9ao, 

que se propaga de celula em celula muscular atraves do cora9ao. As celulas do musculo 

cardiaco sao eletricamente ligadas umas as outras. Portanto, o musculo cardiaco se 

comporta como sendo um sincicio funcional (CUNNINGHAN, 2004a). 

De acordo com Ettinger (1992) e Belerenian et al. (2003), a gera9ao do 

potencial de a9ao segue uma sequencia de eventos, que juntos geram o potencial de 

a9&o, sao estes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Fase 0: despolariza9ao: altera9ao do potencial da membrana em repouso 

(repouso -> a9ao), mediada por canais de Na
+ regulados por voltagem. Ocorre a entrada 

rapida de Na
+ e Ca^. 

- Fase 1: repolariza9ao transitoria: este processo e mediado pela redu9ao gradual 

da entrada de Ca^ acoplado ao aumento da saida de K
+ . 

- Fase 2: plato de despolariza9ao: e o equilibrio da saida de K
+ com a entrada de 

Ca
+ +. 

- Fase 3: repolariza9ao terminal: continua9ao da saida de K
+ com o fechamento 

dos canais de Ca^. 

-Fase 4: estado polarizado. 

Todas as celulas dentro do cora9§o tem o potencial de gerar sua propria 

atividade eletrica, mas o nodo sinoatrial e a parte mais rapida do circuito eletrico para 

fazer isso e, portanto, e o "controlador da frequencia", denominado marca-passo. A 

frequencia do nodo SA e influenciada pelo equilibrio no tonus autonomico, de modo 

que o sistema autonomico simpatico aumenta a frequencia, enquanto o parassimpatico a 

diminui (MARTIM, 2010). 

Para que o cora9ao funcione efetivamente como uma "bomba circulatoria", ele 

precisa ter uma contra9ao coordenada, com ambos os atrios se contraindo e enviando 
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sangue para os dois ventriculos, seguindo-se a contracao dos ultimos, que empurram o 

sangue para fora do coracao, para as arterias aorta e pulmonar. Para que as celulas 

musculares cardiacas se contraiam, primeiro e necessario que recebam um estimulo 

eletrico (MARTIN, 2010) 

Ettinger (1992) e Belerenian et al. (2003) relatam que o musculo cardiaco nao e 

organizado com base em uma unidade muscular, nao possui juncoes mioneurais e se 

comporta como um sincicio fisiologico, de modo que todas as celulas miocardicas sao 

ativadas durante a contracao. Tres celulas sao especializadas na formacao do impulso e 

na conducao e podem se despolarizar automaticamente: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Celulas nodais: nos nodos sinoatrial (SA) e atrioventricular (AV), possuindo 

atividade de marca-passo e retardo da conducao, respectivamente. 

- Celulas de Purkinje: especializadas na conducao rapida do impulso, e nao em 

contracao, e se encontram no feixe de His, nos ramos do feixe e dentro das paredes dos 

ventriculos. 

- Celulas de transicao: estruturalmente intermediarias entre celulas de Purkinje 

e celulas contrateis. 

As celulas do musculo cardiaco formam um sincicio funcional por causa da 

presenca de gap junctions ou tight junctions (nexos) que tem baixa resistencia eletrica e 

permitem a passagem de ions e, talvez, de pequenas moleculas. Os nexos sao esparsos e 

pequenos nas celulas nodais sinoatriais e atrioventriculares, onde a conducao e baixa e 

abundante, e alongados nas celulas de Purkinje, onde a conducao e rapida (DETWEILER & 

RIEDESEL, 1996). 

De acordo com Tilley e Burtnick (2004) sao cinco as propriedades fisiologicas do 

musculo cardiaco: 

1. Automaticidade - capacidade da celula de se despolarizar espontaneamente, 

alcancar um potencial limiar e iniciar um potencial de acao. 

2. Excitabilidade - capacidade de dar origem a um potencial de acao quando 

dirigidas por um estimulo adequado. 

3. Refratariedade - capacidade do musculo cardiaco de nao responder a estimulos 

externos durante seu periodo de contracao. 
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4. Condutibilidade - a ativacao de uma celula individual produz atividade na celula 

muscular vizinha. Esta ativacao e tao organizada que a eficiencia mecanica 

maxima e produzida a partir de cada contracao correspondente. 

5. Contratibilidade - ocorre em resposta a uma corrente eletrica. 

Em resumo, a sequencia de ativa9ao eletrica normal e a seguinte: o impulso cardiaco 

origina-se no nodo sinusal. A despolariza9ao (ativa9ao) espalha-se atraves das celulas 

atriais do miocardio na dire9ao ao nodo AV. O impulso entao se retarda espetacularmente 

enquanto atravessa o tecido de condu9ao especializado no nodo AV. O impulso aumenta de 

velocidade atraves do feixe de His, dos ramos do feixe e do sistema de Purkinje. A demora 

nodal AV permite ao atrio completar sua contra9ao antes que o fluxo nos ventriculos seja 

interrompido por contra9ao ventricular (MILLER et al., 1996). 

A sequencia de nodos e feixes de fibras que o impulso eletrico percorre no cora9ao 

esta descrito na Figura 2. 

A Figura 1- Sequencia de nodos e feixe de fibras do cora9ao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Eletrocardiograma 

O eletrocardiografo, em sua forma mais simples, e um voltimetro (ou galvanometro) 

que registra a atividade eletrica em altera9ao no cora9ao por meio de eletrodos positivos e 

negativos (MARTIN, 2010). O eletrocardiograma (ECG) representa um sumario de todas as 
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despolarizacoes e repolarizacoes de cada celula muscular cardiaca, que se sucedem de 

forma organizada e ritmica. Constitui a ferramenta clinica mais usada para diagnosticar as 

disfuncoes eletricas do cora9ao (CUNNINGHAN, 2004b). 

Definindo os termos mais usados no ECG, despolarizacao representa a contra9ao 

do musculo cardiaco em resposta a um estimulo eletrico, que ocorre quando os 

eletrolitos se movem atraves da membrana celular (bomba de sodio/potassio); enquanto 

repolariza9ao corresponde ao relaxamento da musculatura cardiaca, a qual ocorre 

quando os eletrolitos retornam atraves da membrana celular deixando a celula pronta 

para o proximo pulso eletrico (ETTINGER, 1992; BELERENIAN et al., 2003). 

Para a realiza9ao do ECG, em sua aplica9ao mais comum, dois ou mais eletrodos de 

metal sao aplicados na superffcie da pele e as voltagens transmitidas pelos eletrodos sao 

reveladas atraves da tela de um computador. A compreensao intuitiva do ECG come9a com 

um conceito de dipolo eletrico em meio condutor. Os liquidos extracelulares do organismo 

funcionam como sendo o meio condutor e os membros do animal, onde estao fixados os 

eletrodos, como sendo os polos de uma pilha. As diferen9as de voltagem de um membro 

para outro, gerada pelo inicio do batimento cardiaco geram despolariza9oes e 

repolariza9oes que no ECG correspondem a uma onda caracteristica para cada fase do 

batimento cardiaco (CUNNINGHAN, 2004b). De acordo com Miller, Tilley e Detweiler 

(1996), os eletrodos devem ser colocados abaixo dos olecranos e sobre os ligamentos 

patelares para padrao bipolar e deriva9oes unipolares aumentadas nos membros. 

A deflexao nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t ra90 eletrocardiografico durante a despolar iza9ao atrial e 

denominada onda P. Logo apos a despolariza9ao atrial a voltagem do ECG volta a zero, 

apos o potencial de a9ao come9a a se propagar para o nodulo AV e parte inicial do feixe 

AV. Essa diferen9a de voltagem e tao curta que nao gera diferen9a de potencial na 

superficie do corpo. A primeira parte da despolariza9ao ventricular envolve uma 

despolariza9ao que se espalha da direita para a esquerda atraves do septo interventricular, 

gerando uma pequena diferen9a de voltagem que representa a onda Q. O proximo evento na 

despolariza9ao ventricular causa uma grande voltagem positiva, do membro anterior 

esquerdo em compara9ao com o membro anterior direito, gerando a onda R. Quando os 

potenciais de a9ao que se propagam para fora das paredes de ambos os ventriculos cessa, a 

voltagem do membro anterior esquerdo em compara9ao ao membro anterior direito retorna 

a zero e entao frequentemente torna-se levemente negativa por poucos milisegundos. Esta 

pequena diferen9a de voltagem gera uma onda geralmente obscura, conhecida por onda S. 
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Esse processo de despolarizacao ventricular produz um padrao eletrocardiografico 

denominado de onda QRS (ou complexo QRS). Por fim, uma repolarizacao no sentido 

inferior cria um dipolo resultante com sua extremidade negativa apontada para cima 

(cranial) em direcao a direita do animal, que gera uma voltagem positiva no membro 

anterior esquerdo em comparacao ao membro anterior direito, gerando uma voltagem 

definida como onda T (CUNNINGHAN, 2004b). 

O intervalo P-R reflete a ativacao da juncao AV. E medido do inicio da onda P 

ate o comeco da onda Q (ou da onda R, se nenhuma onda Q estiver presente). Durante a 

despolarizacao atrial, a onda de despolarizacao tambem despolariza o nodo AV. A 

velocidade com que a onda de despolarizacao eletrica passa atraves do nodo AV e 

deliberadamente lenta, de maneira que a contracao ventricular ira ocorrer de forma 

exatamente coordenada apos a contracao atrial. Assim que a onda de despolarizacao 

atrial passa atraves do nodo AV, segue muito rapidamente pelos tecidos de conducao 

especializados dos ventriculos, o feixe de His e os ramos esquerdo e direito do feixe de 

fibras de Purkinje (MARTIN, 2010). 

O intervalo Q-T e medido a partir da onda Q ate o final da onda T, representa a 

sistole ventricular do coracao, ou seja, a despolarizacao e a repolarizacao dos 

ventriculos, e varia de modo inverso a frequencia cardiaca (SEVERIN, 1992; MARTIN, 

2010). 

A ilustracao de um tracado eletrocardiografico na derivacao I I esta demonstrado 

na Figura 2. 

Figura 2- Simulacao de tracado eletrocardiografico na derivacao I I . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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De acordo com Mohan et al. (2005), os valores normais do eletrocardiograma de 

caprinos adultos da raca Jamunapari sao: frequencia cardiaca de 127±3,46 batimentos 

por minuto, variando entre 107 e 168; amplitude (milivolts - mV) das ondas P, R e T de 

0,065±0,01, 0,47±0,06 e 0,20±0,014, respectivamente; duracao (segundos) da onda P, 

do complexo QRS e da onda T de 0,042 ±0,005, 0,033±0,002 e 0,10±0,014, 

respectivamente; intervalo P-R entre 0,06 e 0,14 segundos; intervalo R-R entre 0,40 e 

0,58 segundos; e intervalo Q-T de 0,24±0,01 segundo. 

Em pesquisa realizada por Mendes et al. (2008), as mensuracoes dos parametros 

fisiologicos e eletrocardiograficos, no momento M0, antes de os animais serem 

submetidos a administracao de farmacos, revelaram os seguintes valores medios 

(±desvio-padrao): frequencia cardiaca 103±22,19 bpm; frequencia respiratoria 

24,4±4,94 mpm; temperatura corporal 38,9±0,39 °C; dura9ao da onda P 35,6±6,59 ms; 

amplitude da onda P 0,065±0,015 mV; dura9ao do intervalo P-R 78,3±7,38 ms; dura9ao 

do complexo QRS 45,1±6,625 ms; amplitude da onda R 0,56±0,35 mV; e dura9ao do 

intervalo Q-T 298±26,54 ms. 

Araujo et al. (2010) citam que os valores medios (±desvio-padrao) para os 

parametros fisiologicos e eletrocardiograficos de caprinos Moxoto higidos, antes de 

serem submetidos ao protocolo anestesico, foram: frequencia cardiaca 108±16,15 bpm; 

frequencia respiratoria 28±4,9 mpm; temperatura corporal 39,05±0,65°C; dura9ao da 

onda P 36,5±4,8 ms; amplitude da onda P 0,05±0,015 mV; dura9§o do intervalo P-R 

94±10,8 ms; dura9ao do complexo QRS 48±9,8 ms; amplitude da onda R 0,185±0,05 

mV; e dura9ao do intervalo Q-T 240,5±20,2 ms. 
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4 M A T E R I A L E METODOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O experimento foi desenvolvido nas dependencias do Nucleo de Pesquisa do 

Semi-arido (NUPEARIDO) do Centro de Saude e Tecnologia Rural (CSTR), da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus de Patos - PB, regiao semi-

arida do Nordeste brasileiro. 

4.1 Animais 

Foram utilizados 20 caprinos higidos (10 machos e 10 femeas), da raca Moxoto, 

pesando entre seis e 50 kg (mediaidesvio padrao: 24,2±4,8 kg) e com idade variando 

entre 30 dias e quatro anos (mediaidesvio padrao: 16,4±4,0 meses). 

O experimento foi conduzido nas instalacoes onde os animais eram criados, 

onde esses animais passam o dia a pasto e eram presos durante a noite sendo este 

experimento realizado nas primeiras horas da manha aproveitando o jejum desses 

animais de forma a nao submete-los a mudancas de ambiente e dieta alimentar, ja que os 

mesmos eram mantidos em regime extensivo de pastejo em pasto nativo. Previamente 

ao experimento, todos os animais foram submetidos ao exame clinico e foram colhidas 

amostras de sangue e fezes, para realizacao de hemograma e parasitologic© de fezes, 

como forma de assegurar seu estado de higidez. 

4.2 Grupos experimentais 

Foram formados dois grupos experimentais, compostos cada um por 10 animais, 

sendo cinco machos e cinco femeas. No Grupo Jovens, foram alocados os animais com 

menos de um ano de idade e no Grupo Adultos os com mais de um ano de idade. 
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4.3 Parametros fisiologicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foram registradas as seguintes variaveis clinicas: temperatura corporal, em graus 

Celsius (C°), obtida atraves da introducao de termometro clinico digital
1 no anus, 

mantendo-se o bulbo do termometro em contato direto com a mucosa retal; frequencia 

cardiaca (FC), em batimentos/minuto, mensurada por meio de eletrocardiografo 

computadonzado , atraves do intervalo R-R; e frequencia respiratoria (/), em 

movimentos/minuto, obtida por contagem dos movimentos toracicos. 

4.4 Eletrocardiografia 

O eletrocardiograma foi obtido com o emprego de eletrocardiografo 

computadorizado
2, em derivacao DII , com velocidade de 25 mm/seg e sensibilidade 2N. 

Os animais foram mantidos em decubito lateral direito sobre um tapete de borracha e os 

eletrodos foram fixados a pele por meio de agulhas metalicas estereis
3, previamente 

umedecida com alcool isopropilico a 70% nos pontos de fixacao, ao nivel das 

articulacoes femuro-patelar-tibial e umero-radio-ulnar, conforme padrao citado por 

Tilley & Burtinck (2004), aplicando-se previamente alcool nos pontos de fixacao, apos 

um minuto era captado o tracado eletrocardiografico. Foram mensurados os valores 

referentes a: duracao e amplitude da onda P, em milisegundos (ms) e milivolts (mV), 

respectivamente (Pms e PmV), duracao do intervalo entre as ondas P e R (P-Rms), 

duracao do complexo QRS (QRSms), amplitude da onda R (RmV), duracao do intervalo 

entre as ondas Q e T (Q-Tms) e intervalo entre duas ondas R (R-Rms). 

1

 Termometro clinico digital - Becton Dickinson do Brasil Ltda. 
2

 Eletrocardiografo TEB ECGPC software versao 1.10 — Tecnologia Eletronica Brasileira Ltda. 
3

 Agulhas hipodermicas metalicas 25x6 - Becton Dickinson do Brasil Ltda. 
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4.5 Analise Estatistica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os dados referentes a cada parametro estao apresentados como mediaidesvio 

padrao, de acordo com o grupo experimental. 

A analise estatistica foi realizada em microcomputador, empregando o programa 

Graphpad Instat. A comparacao entre os grupos (jovens x adultos) foi realizada atraves 

do teste / de Student, para cada parametro, ao nivel de 5% de significancia. 
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5 R E S U L T ADOS E DISCUSSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No Grupo Jovens o peso medio foi de 19,4+5,7 Kg e a idade media de 9,7+1,3 

meses. No Grupo Adultos o peso e a idade medios foram respectivamente 29,8+4,1 kg e 

27,6+3,5 meses. 

Nao foram notadas diferencas estatisticas entre os grupos com relacao aos 

parametros fisiologicos estudados (Tabela 1). 

Tabela 1 - Valores medios e desvios-padrao das frequencias cardiaca (FC -

batimentos/minuto) e respiratoriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (f - movimentos/minuto) e da temperatura corporea 

(TEMP - graus Celsius) de caprinos da raca Moxoto, de acordo com a faixa etaria. 

Variavel Grupo 

Jovens Adultos 

FC 123,4+17,5 118,0+33,4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F 28,8+3,5 24,5+2,4 

TC 39,5+0,2 39,4+0,2 

A frequencia cardiaca manteve-se sempre dentro da faixa de normalidade para a 

especie citada por Feitosa (2008). Os valores obtidos (123,4+17,5 no Grupo Jovens e 

118,0+33,4 no Grupo Adultos) estao de acordo com os relatados por Mendes et al. 

(2008) e Araujo (2010), que trabalharam com animais da mesma especie e submetidos 

as mesmas condicoes bioclimatologicas que os do presente experimento. Isto indica que 

o estresse causado pela contencao e pela introducao das agulhas para mensuracao do 

eletrocardiograma foi minimo. 

As medias de frequencia respiratoria foram de 28,8+3,5 movimentos/minuto 

para os animais jovens e de 24,5+2,4 para os adultos, estando ambas de acordo com os 

parametros normais para a especie (FEITOSA, 2008). Esses valores tambem condizem 

com os pesquisados com animas da mesma raca e em condicoes semelhantes aos 

animais submetidos ao presente experimento (ARAUJO, 2010).Os valores de 

temperatura corporea obtidos foram bem semelhantes em ambos os grupos (39,5±0,2°C 
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para os jovens e 39,4±0,2 para os adultos), estando dentro dos limites fisiologicos para a 

especie, conforme citado por Reece (1996) e Feitosa (2008). 

Com relacao aos parametros eletrocardiograficos, os valores de amplitude e 

duracao das ondas e intervalos estao expressos na Tabela 2. 

Tabela 2 - Valores medios e desvios-padrao das variaveis eletrocardiograficas de 

caprinos da raca Moxoto, de acordo com a faixa etaria. 

Variavel Grupo 

Jovens Adultos 

Duracao da onda P (ms ) 40,6±4,6 42,6±6,6 

Amplitude da onda P (mV
#) 0,06±0,02 0,07±0,03 

Intervalo P-R (ms) 82,9±8,8 105,3±16,9* 

Duracao do complexo QRS (ms) 54,3±9,9 57,7±15,2 

Amplitude da onda R (mV) 0,17±0,08 0,33±0,12* 

Intervalo Q-T (ms) 252,4±30,3 287,4±31,5* 

Amplitude da onda T (mV) 0,31±0,17 0,30±0,10 

- ms: milisegundos; mV: milivolts 

* - Estatisticamente diferente do Grupo Jovens 

A coformacao normal do eletrocardiograma de um caprino da ra9a Moxoto esta 

ilustrado na Figura 3. 

Figura 3- Tra9ado eletrocardiografico de um caprino clinicamente sadio da ra9a 

Moxoto. 
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As medias de duracao e amplitude da onda P, foram de 40,6±4,6 ms e 0,06±0,02 

mV e de 42,6±6,6 ms e 0,07±0,03 mV, respectivamente nos Grupos Jovens e Adultos. 

Nao houve diferenca estatistica entre os grupos pesquisados e os valores obtidos estao 

conforme com os descritos por Sousa (2008) e por Araujo (2010), para caprinos adultos. 

Aparentemente a duracao e a amplitude da despolarizacao atrial nao variam com a idade 

e o crescimento do caprino. 

A duracao do intervalo P-R foi maior no Grupo Adulto (105,3±16,9 ms) que no 

Grupo Jovem (82,9±8,8 ms). Os valores obtidos no Grupo Adulto foram semelhantes 

aos citados por Almeida et al. (2006) e por Araujo (2010), que trabalharam com 

caprinos adultos da raca Moxoto. O fato de a duracao do intervalo P-R aumentar com a 

idade do animal pode estar ligado ao crescimento do animal, particularmente do 

coracao. O intervalo PR e inversamente proporcional a FC (quanto maior a FC, menor o 

intervalo PR, e vice e versa) (FILIPPI, 2011). Segundo Goodwin & Tilley (2001) o 

intervalo PR pode variar discretamente devido a mudancas no tonus vagal. 

Com relacao a duracao do complexo QRS, as medias obtidas foram de 54,3±9,9 

ms no Grupo Jovens e de 57,7±15,2 ms no Grupo Adultos, sem diferenca significativa 

entre grupos. Estes valores foram similares aos citados por Mendes et al. (2008) e por 

Araujo (2010 ), porem diferiram dos obtidos por Mohan et al. (2005). Infelizmente 

Mohan et al. (2005) nao citam em seu artigo a idade media e o peso dos animais 

utilizados, o que torna dificil a realizacao de comparacoes mais precisas com o presente 

estudo. No entanto, diferencas raciais podem estar envolvidas nesta discrepancia de 

resultados. 

As medias de amplitude da onda R foram maiores no Grupo Adultos (0,33±0,12 

mV) que no Grupo Jovens (0,17±0,08 mV). Este achado que pode ser decorrente do 

aumento do porte dos animais, consequentemente o crescimento do coracao e o 

aumento da espessura do musculo ventricular, conforme relatam Fernandes et al. 

(2004), em equinos. 

A duracao do intervalo Q-T foi significativamente maior no Grupo Adultos 

(287,4±31,5 ms) que no Grupo Jovens (252,4±30,3 ms), valores condizentes com os 

citados por Lumb & Jones (1984), Mendes et al. (2008) e Sousa (2008). O intervalo Q-T 

representa a sistole ventricular, ou seja, a despolarizacao e a repolarizacao, dos 
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ventriculos e varia de modo inverso a frequencia cardiaca. Embora sem diferenca 

estatistica, a frequencia cardiaca dos animais jovens tendeu a ser maior que a dos 

adultos, fato que justificaria o menor intervalo Q-T no Grupo Jovens. Fernandes et al. 

(2004) estudaram as variacoes eletrocardiograficas decorrentes da idade em cavalos 

puro sangue Ingles e relataram que a duracao do intervalo Q-T foi maior nos animais de 

sobreano que nos potros, refletindo o crescimento corporal dos animais. A mesma 

explicacao pode ser colocada para a diferenca na duracao do intervalo Q-T observada 

entre os grupos no presente experimento. 

Os valores medios de amplitude da onda T foram de 0,31 ±0,17 mV no Grupo 

Jovens e de 0,30±0,10 mV no Grupo Adultos, sem diferenca significativa entre os si. 

Estes dados condizem com os relatados por Mendes et al. (2008), Sousa (2008) e Araujo 

(2010). De acordo com Tilley & Burtinck (2004) a amplitude da onda T em caes e gatos 

nao deve ser maior que 25% da amplitude da onda R. Alem disso, a onda T deve 

permanecer com formato constante em uma determinada derivacao por toda a vida do 

animal. Tal afirmacao nao condiz com os resultados do experimento aqui relatado, onde 

se observou que 95% dos animais apresentaram ondas T positivas, simetricas e maiores 

que 25% de R e apenas um animal (5%) apresentou a onda T assimetrica, negativa e 

menor que 25% de R. 
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6 CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nas condicoes de execucao do presente experimento, podemos concluir que a 

conformacao de algumas variaveis do eletrocardiograma se altera de acordo com a idade 

dos caprinos. 
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