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LOIOLA, MELLINA GADELHA MENEZES. Reconhecimento MaternozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da 

Gestacao. Patos, UFCG. 2007. 39 p. (Trabalho de conclusao de curso em Medicina 

Veterinaria). 

RESUMO 

A fusao de um oocito com um espermatozoide no oviduto implicara no 

desenvolvimento de um embriao, logo, a fertilizacao nada mais e que a uniao dos 

gametas feminino e masculino, formando assim uma celula unica, chamada de 

zigoto ou ovo. A fase de ovo ou zigoto se estende desde a fecundacao ate a 

implantacao do mesmo no utero. Nessa fase o ovo passa por varias transformacoes 

que vao desde o estagio de uma celula ate o de blastocisto eclodido, chegando a luz 

uterina apos dois a tres dias da fertilizacao, onde permanece ate a sua implantacao. 

Quando o blastocisto liga-se ao endometrio, tern inicio a fase embrionaria, a qual e 

caracterizada pelo rapido crescimento - os principais tecidos, orgaos e sistemas 

desenvolvem-se e as principais caracteristicas da forma corporea externa passam a 

ser reconhecidas. E nessa fase que acontece o reconhecimento materno da 

gestacao, onde o concepto deve sinalizar sua presenca para o organismo materno e 

bloquear a regressao do corpo luteo (CL), em um processo denominado luteolise. 

Esse bloqueio tern a finalidade de manter a producao luteinica de progesterona. O 

resultado do predomfnio da progesterona e a manutengao da prenhez. Para que nao 

ocorra a regressao do CL, o concepto sintetiza e secreta esteroides e/ou protefnas, 

as quais servem para modular a sintese e/ou a liberacao de prostaglandina F 2 a 

(PGF 2 a) a partir do utero, prevenindo assim a regressao. Portanto, o reconhecimento 

materno da gestacao pode ser definido como sendo o periodo critico no qual ocorre 

a sinalizacao pelo concepto, que bloqueia a luteolise, permitindo assim o 

estabelecimento da gestacao. 

Palavras-chave: Fertilizacao, Implantacao, Reconhecimento materno da gestacao, 

Animais domesticos. 



LOIOLA, MELLINA GADELHA MENEZES. Recognition Maternal of the 

Gestation.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Patos, UFCG. 2007. 39 p. (Work of course conclusion in Veterinary 

Medicine). 

ABSTRACT 

The fusing of oocyte with a spermatozoo, in the oviduct, will imply in the development 

of an embryo, then, the fertilization is the union of feminine and masculine gamete, 

thus forming an only cell, call of zygote or egg. The egg phase or zygote extends 

since the fecundation until the implantation of the zygote in the uterus. In this phase 

the egg is submmited for some transformations that go since the period of training of 

a cell until the one of blastocyst come out, arriving at the uterine light after the two 

three days of the fertilization, where it remains until its implantation. When blastocyst 

reach the endometrium to it, has beginning the embryonic phase, which is 

characterized by the fast growth - the tissues, and systems develop themselves and 

the main characteristics of the body start to be recognized. It is in this phase that 

happens the maternal recognition of the pregnancy, where conceptus, must signal its 

presence it maternal organism and to block the regression of the corpus luteum (CL), 

called luteolisis, with the purpose to keep production of progesterone. The result of 

the predominance of the progesterone is the maintenance of the pregnancy. So that 

the regression of the CL does not occur, conceptus synthetizes and private steroid 

and/or proteins, which serve to modulate the synthesis and/or the release of F2a 

prostaglandin (PGF2a) from the uterus, thus preventing the regression. Therefore, 

the maternal recognition of the gestation can be defined as being the critical period in 

which the to signal for conceptus occurs, that it luteolisis blocks, thus allowing the 

establishment of the gestation. 

Word-key: Fertilization, Implantation, Maternal recognition of the gestation, Domestic 

animals. 
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1 INTRODUQAO 

Prenhez e a condicao na qual se encontra a femea que contem no interior 

de seu corpo um concepto. E tambem chamada de gestacao, e sua duracao e 

conhecida como periodo de gestacao, compreendendo o tempo que se estende 

da fertilizacao ate o nascimento do feto (REECE, 1996). 

O periodo de gestacao e determinado geneticamente, mas pode ser 

modificado por fatores maternos, como a idade da mae, fatores fetais, como o 

tamanho da ninhada, o tamanho do feto e da placenta, o sexo do feto e a funcao 

endocrina fetal, fatores geneticos, como a raca do embriao, e fatores ambientais, 

como a estacao do ano (HAFEZ, 2004). 

A gestacao pode ser classificada de acordo com o numero de fetos, 

podendo ser unica ou gemelar; com o local de desenvolvimento fetal, podendo 

ser topica ou ectopica e ainda de acordo com o tempo, podendo ser classificada 

como: precoce, observando-se parto pre-maturo com feto normal ou patologico, 

gestacao normal ou ainda gestacao prolongada, observando-se parto retardado 

com feto normal ou patologico (PALHANO, 2003). 

A gestacao e dividida em fases: fase de ovo ou zigoto, fase embrionaria e 

fase fetal. A fase de ovo ou zigoto se estende desde a fecundacao ate a 

implantacao do mesmo no utero. Nessa fase o ovo passa por varias 

transformacoes que vao desde o estagio de uma celula ate o de blastocisto 

eclodido. A concepcao acontece no tergo medio da tuba uterina (regiao da 

ampola), ja que apos a ovulacao, o oocito e captado pelas franjas da tuba 

(oviduto), ocorrendo entao movimentos uterinos contrateis, estabelecendo-se 

dessa forma, uma pressao intrauterina negativa, provocando assim, a aspiracao 

do oocito e dos espermatozoides em direcao a tuba uterina, para consequente 

concepcao. 0 ovo chega a luz uterina em dois a tres dias apos a fertilizacao nos 

ruminantes, tendo uma media de tempo de seis dias nas especies. A fase 

embrionaria ocorre no interior da cavidade uterina. E na fase embrionaria que 

acontece o reconhecimento materno da gestacao. A fase fetal compreende o final 

da fase embrionaria ate o parto. Nessa fase o feto ja esta formado, sendo que no 

terco final da gestacao, o crescimento fetal e muito mais pronunciado, havendo, 

portanto, grande fluxo de nutrientes da mae para o feto, e, devido a isso, maior 
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atencao deve ser dada com relacao a nutricao da mae no periodo do pre-parto 

(PALHANO, 2003;. 

Para que a gestacao possa ser estabelecida nos grandes animais 

domesticos, a presenca de um embriao no utero deve ser reconhecida na femea, 

causando assim um prolongamento na duracao de vida do corpo luteo (CL), e a 

secrecao continua de progesteronazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (P4), ocorrendo aborto se 0 CL nao for 

mantido nos estagios iniciais da gestacao em todos os animais domesticos 

(SWENSON, 1996). 

Falhas no processo de reconhecimento ocasionarao perda embrionaria 

precoce, repetigao de cio e, por sua vez, diminuicao de fertilidade e 

produtividade, causando, dessa forma, graves prejuizos economicos. 

Esse trabalho tern como objetivo, mostrar a importancia do 

reconhecimento materno da gestacao, o qual e indispensavel para que o concepto 

possa se manter no ambiente uterino, desenvolvendo-se de forma satisfatoria, 

podendo assim, a gestacao ser levada a termo. 
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2 REVISAO DE LITERATURA 

2.1 Fertilizacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fusao de um oocito com um espermatozoide, no oviduto, implicara no 

desenvolvimento de um embriao (DUARTE, 2005), logo, a fertilizacao nada mais e 

que a uniao dos gametas feminino e masculino, formando assim uma celula unica, 

chamada de zigoto ou ovo (REECE, 1996). 

Apos 2 a 3 dias da fertilizacao, o embriao entra no utero, onde permanece 

ate a sua implantacao (WATTIAUX, 2003). 

A fertilizacao compreende dois aspectos: mecanico e genetico. A divisao e 

o desenvolvimento embrionario, somente acontecem apos o espermatozoide ter 

penetrado mecanicamente o oocito, e geneticamente, a fertilizacao possui o efeito 

de introduzir no oocito o caracter hereditario do macho (DERIVAUX, 1976). Para que 

aconteca a fertilizacao, e necessario que os gametas masculinos sejam transferidos 

para o aparelho genital feminino, a fim de fertilizarem os gametas femininos 

(DUARTE, 2005). 

Uma vez depositados no local apropriado, o qual varia entre as especies 

animais (Tabela 1), os espermatozoides sao destinados a alcancarem o ponto da 

fecundacao, o terco medio da tuba uterina, ou seja, na regiao da ampola (MIES 

FILHO, 1977). 

Hafez (2004) citado por Nunes (2006), afirma que, dentre outros fatores, a 

fertilizacao depende do sincronismo no transporte dos gametas atraves do aparelho 

reprodutivo feminino, para que estes estejam viaveis no momento da fecundacao. 

A producao de gametas pelo macho e pela femea, o transporte dos 

gametas de ambos os sexos para o sitio de fertilizacao, a nutricao do concepto 

resultante durante a sua diferenciagao e crescimento, e a passagem do concepto 

para uma vida independente, constituem as principais funcoes do aparelho 

reprodutivo feminino (ETTINGER, 1992). 
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Tabela 1 - Volume do ejaculado (em ml_), tempo de ejaculacao e local de deposicao do 

semen nas varias especies domesticas. 

ESPECIE VOLUME (mL) Tempo de Ejaculacao Local de deposicao 

Touro 2,0 a 10 1seg Vagina 

Carneiro 0,7 a 2,0 1seg Vagina 

Varrao 150 a 500 10 a 20 min Utero 

Garanhao 20 a 250 10 a 15 seg Utero 

Cao 2,0 a 16 30 a 40 min Vagina 

Gato 0,01 a 0,2 1seg Vagina 

Fonte: Moraes, 2002. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 Transporte dos Gametas Feminino e Masculino 

Os gametas sao produzidos nas gonadas (ETTINGER, 1992), que e a 

glandula sexual, onde na femea sao os ovarios e no macho os testfculos 

(GUIMARAES, 2002), sendo o oocito o gameta feminino e o espermatozoide o 

gameta masculino. 

O transporte do oocito ocorre apos a ovulacao, pois nesse periodo alem 

das ffmbrias dos ovidutos estarem ingurgitadas com sangue, tambem estao em 

fntimo contato com a superficie do ovario, facilitando a atividade contratil das 

mesmas. Essa atividade contratil remove os oocitos ovulados para a abertura do 

oviduto em forma de funil, o infundibulo. Atraves da contragao da musculatura do 

oviduto e dos movimentos dos cilios da mucosa, que o empurram em direcao ao 

utero, o oocito e transportado para a regiao da ampola, permitindo assim, que o 

mesmo se desloque a favor do fluxo liquido do oviduto (SWENSON, 1996). 

Segundo Hafez (2004), uma femea libera cerca de 1 ou 2 oocitos, com 

excecao da porca, cadela e gata que liberam de 10 a 15 oocitos a cada ciclo estral. 

Antes dos espermatozoides serem transferidos para o aparelho genital 

feminino, eles permanecem concentrados e armazenados no epidfdimo, onde, a 

medida que o atravessam, mudam o seu metabolismo de oxidativo (aerobico) para 

glicolftico (anaerobio), alcancando um estadio de metabolismo reduzido (DUARTE, 
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2005). Os espermatozoides maduros no interior do aparelho reprodutivo feminino, so 

sao capazes de metabolizar um acucar especial, a frutose (CUNNIGHAM, 1999). 

Para o espermatozoide, a frutose alem de ser uma importante fonte 

energetica, tambem propicia um pH alcalino essential a manutencao da sua 

motilidade e sobrevivencia (ALMEIDA, 1999). 

0 transporte dos espermatozoides pode ser divido em fases: o transporte 

inicial rapido, estabelecimento de reservatorios e pela liberagao lenta, a partir desses 

reservatorios (SWENSON, 1996). 

A fase rapida do transporte e resultado da presenca de espermatozoides 

nos ovidutos, e ocorre devido a dois fatores importantes como a pressao uterina 

negativa e a contracao do utero e do oviduto. A contracao deste ultimo ocorre devido 

a presenca de substantias contidas no plasma seminal, como a prostaglandina 

(PGF 2 a), a qual promove contracao da musculatura lisa, como tambem a ocitocina 

que e liberada por causa do estimulo da copula, e que causa aumento do tonus e da 

contratilidade do utero e dos ovidutos (SWENSON, 1996). A fase de transporte 

rapido transcorre entre 2 a 10 minutos (HAFEZ, 2004). 

Os espermatozoides transportados de forma lenta, vao ficando 

armazenados nos denominados reservatorios de semen (SWENSON, 1996). Esses 

reservatorios ajudam na sobrevivencia dos espermatozoides (DUARTE, 2005) e 

incluem a cervix, o utero e o oviduto, este ultimo, envolvendo a uniao uterotubarica 

(CUNNIGHAM, 1999). O reservatorio desenvolvido na uniao uterotubarica se forma 

dentro de 6 e 12 horas apos a deposicao do semen e permanece relativamente 

inalterado por cerca de 24 horas antes que o numero de espermatozoides comece a 

diminuir (SWENSON, 1996). 

A sobrevivencia dos espermatozoides no aparelho genital feminino torna-

se dificil, ja que esse ambiente, geralmente e inospito para os espermatozoides, 

sendo os leucocitos, portanto, atrafdos rapidamente para o lumen uterino 

(CUNNIGHAM, 1999). Menor numero de leucocitos e encontrado nas secregoes 

cervicais em comparacao com as secregoes uterinas e vaginais, sugerindo assim 

que a atividade fagocitaria de espermatozoides e menor na cervix (HAFEZ, 2004). 

E criado um ambiente favoravel, no interior da uniao uterotubarica, ao 

aumento da longevidade do espermatozoide, talvez por causa de uma diminuicao no 

metabolismo, como acontece dentro do epidfdimo (SWENSON, 1996). 
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Os espermatozoides sao normalmente ejaculados dentro da vagina com 

excecao de algumas especies domesticas como, equinos e sufnos, que ejaculam 

diretamente no interior da cervix e do utero (CUNNIGHAM, 1999). 

Nos animais que ejaculam no interior da vagina, a cervix desempenha um 

papel importante como reservatorio de espermatozoides, a partir da qual os 

espermatozoides sao transportados para o utero e os ovidutos por um perfodo de 

tempo prolongado (SWENSON, 1996). 

Segundo Cunnigham (1999), os espermatozoides se movimentam atraves 

da cervix, devido a ajuda recebida do estrogenio, pois este induz as modificacoes no 

muco cervical, resultando na formacao de canais, os quais facilitam o movimento 

dos espermatozoides. Em primatas, por exempio, ocorre uma fluidificacao do muco 

exatamente antes da ovulacao, fato este que pode ser usado na previsao do 

momento da ovulacao. 

Braden e Baker (1973) citado por Mies Filho (1977), afirmaram que, 

nesses animais com ejaculacao no interior da vagina, de um total de 

espermatozoides depositados, e que se conta por bilhoes, um numero 

comparativamente pequeno, cerca de 4 milhoes na vaca e 25 milhoes na ovelha, 

conseguem penetrar a cervix. Esse fato, segundo Braden e Austin (1954) citado por 

Derivaux (1976) evitaria a possibilidade de uma polispermia e de um 

desenvolvimento anormal do ovo. 

Os reservatorios sao preenchidos progressivamente (da porcao caudal 

para a porcao cranial do aparelho genital feminino) havendo a necessidade de horas 

ate que os ovidutos estejam cheios completamente (CUNNIGHAM, 1999). 

Segundo Hafez (2004), quanto maior for o numero de espermatozoides 

que entrarem nos reservatorios cervicais, maior sera o numero destes que alcanga o 

oviduto, aumentando, assim a possibilidade de ocorrer a fertilizacao. 

Os reservatorios da ampola, finalmente sao capazes de liberar de forma 

continua, um numero de espermatozoides por vez, permitindo assim que a 

fertilizacao ocorra logo apos a chegada do oocito ao oviduto (DUARTE, 2005). 

A capacidade de fecundacao dos espermatozoides no aparelho da femea 

varia muito, podendo ser de 24 horas ate sete dias (SWENSON, 1996). Essa 

manutencao da capacidade fecundante do espermatozoide, por um longo periodo, 

constitui em um mecanismo fisiologico para assegurar a reproducao (MIES FILHO, 

1977). 



2.1.2 Maturacao dos espermatozoides 

2.1.2.1 Capacitagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mesmo com aparente morfologia normal e estando moveis, os 

espermatozoides de mamiferos nao possuem habilidade para fecundar os oocitos 

imediatamente apos a ejaculacao (ASSUMPQAO era/, 2002). 

Apos serem depositados no aparelho genital feminino, os 

espermatozoides devem sofrer algumas modificagoes, adquirindo assim a 

capacidade de penetrar a zona pelucida e fecundar o oocito (SWENSON, 1996). O 

conjunto dessas transformacoes e definido como capacitacao espermatica (AUSTIN, 

1952). 

A capacitacao ocorre no utero, especificamente na regiao do istmo do 

oviduto e e um processo de maturacao do espermatozoide, que, segundo Yanamagi 

(1994) citado por AssumpgaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2002), envolve mudangas bioquimicas e 

estruturais da membrana plasmatica dos espermatozoides, as quais afetam a 

estrutura e a permeabilidade da mesma. Dentre as modificagoes esta deplegao do 

colesterol na superficie espermatica, alteragao nos glicosaminoglicanos e mudangas 

nos ions a medida que os espermatozoides atravessam o aparelho genital da femea. 

Tais modificagoes permitem que os espermatozoides sofram a reagao do acrossomo 

(CUNNIGHAM, 1999). Portanto, a capacitagao funciona impedindo a ativagao 

prematura do acrossomo, ate o espermatozoide chegar ao local de fertilizagao 

entrando em contato com o oocito (HAFEZ, 2004). 

Apos a ejaculacao, a superficie espermatica encontra-se revestida por 

glicoproteinas, as quais sao originarias do plasma seminal ou do Ifquido do 

epididimo (SWENSON, 1996), conferindo ao espermatozoide certo grau de 

resistencia contra as agressoes que possa sofrer no interior do utero, como por 

exempio, uma lise ou fagocitose (MIES FILHO, 1977). Essas glicoproteinas 

interferem no processo de fertilizacao (CUNNIGHAM, 1999) e e devido a essa 

propriedade, que durante o processo de capacitagao, elas sofrem modificagao ou 

sao removidas da superficie espermatica quando as enzimas hidroliticas passam a 

serem ativadas no acrossomo (SWENSON, 1996). 

Baseado nesse acontecimento pode-se dizer que a capacitagao 

espermatica, consiste em um processo de ativagao enzimatica, no qual ha remogao 
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da cobertura glicoproteica e das proteinas presente no plasma seminal (ALMEIDA, 

1999). 

As secregoes do aparelho genital sao responsaveis pela modificagao ou 

remogao das glicoproteinas da superficie da celula espermatica, desestabilizando a 

bicamada fosfolipfdica e permitindo a ativagao do acrossomo (ASSUMPQAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 

2002). 

0 processo de capacitagao espermatica e um processo que prepara o 

espermatozoide para sofrer a reagao acrossomica e pode levar algumas horas no 

aparelho genital feminino (ALMEIDA, 1999). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2.2 Reagao Acrossomica 

A reagao acrossomica (Figura 1) e necessaria ao espermatozoide, para 

que ocorra a fecundagao, ou seja, o mesmo necessita estar previamente capacitado 

para poder responder ao estimulo da zona pelucida, desencadeando assim, o 

processo de reacao acrossomica (YANG et al, 1993). 

A penetracao do espermatozoide no oocito envolve algumas barreiras 

como a corona radiata, as vezes o cumulus oophorus, ate chegar a zona pelucida 

(ALMEIDA, 1999). 

A penetragao da zona pelucida pelo espermatozoide constitui o primeiro 

passo da fertilizacao, e neste processo estao envolvidas as enzimas hialuronidase, 

acrosina e a propria motilidade espermatica, a qual cessa apos a penetragao do 

oocito (REECE, 1996). 
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Figura 1 - Reagao Acrossomica. Fonte: Duarte,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2005. 

A hialuronidase tern como fungao promover o desdobramento do acido 

hialuronico, um importante componente da membrana das celulas da granulosa que 

envolvem o oocito (CUNNIGHAM, 1999). Essa enzima e liberada quando ocorre a 

aderencia da membrana espermatica a membrana externa do acrossomo em 

diversos pontos, formando vesiculas separadas entre si por pequenas aberturas 

originarias nos pontos de aderencia comum das membranas (MIES FILHO, 1977). 

A acrosina e uma enzima proteolitica e sua fungao e a de digerir a 

membrana que envolve o oocito (CUNNIGHAM, 1999). Esta enzima esta disponivel 

ao espermatozoide no momento em que 0 mesmo atravessa a zona pelucida. Desse 

modo, a penetragao do oocito pelo espermatozoide (Figura 2) somente e realizada 

por meio desses eventos enzimaticos (CUNNIGHAM, 1999). 

Os receptores na superficie da zona pelucida e que regulam a fixagao da 

cabega do espermatozoide a mesma. Alguns fatores bloqueiam a fixagao 

espermatica, os quais sao: tratamento de oocitos com anticorpos antizona ou com a 

enzima proteolitica tripsina, pre-tratamento dos espermatozoides com anticorpos 

antiespermatozoides ou glicoproteinas extraidas da zona pelucida. Isso acontece, 

porque, os anticorpos bloqueiam ou mascaram os receptores espermaticos na 

superficie da zona pelucida (HAFEZ, 2004). 
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Fonte: Gilda, 2005. 

Figura 2 - Reagao Acrossomica e penetragao de um espermatozoide em um oocito. 

Apos a fixagao da cabega do espermatozoide a zona pelucida o tempo de 

penetragao na mesma e de 5 a 15 minutos. Ao atravessar a zona pelucida o sinal 

deixado pelo espermatozoide, e um trajeto um pouco mais largo que o diametro da 

sua cabega (MIES FILHO, 1977). 

Na tentativa de evitar a penetragao de mais de um espermatozoide no 

oocito, apos a ruptura da zona pelucida e consequente penetragao, a mesma se 

reconstitui rapidamente, a esse fato da-se o nome de reagao zonal (ALMEIDA, 

1999). 
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A deposicao do semen antes da ovulacao e necessario para que ocorra o 

maximo de fertilidade, em face das modificagoes a que os espermatozoides se 

submetem dentro do aparelho genital feminino antes de estarem aptos para 

fecundar. Este fato confirma os achados de que a sobrevivencia dos gametas 

masculinos tende a ser duas vezes maior do que a dos gametas femininos 

(CUNNIGHAM, 1999). 

Ainda segundo Cunnigham (1999), essa presenga dos gametas 

masculinos antes dos gametas femininos no oviduto implica que os oocitos estao 

aptos para a fertilizagao ao chegar a ampola, na maioria das especies. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.3 Fusao dos Gametas 

Antes da fertilizagao os oocitos devem ser submetidos a primeira divisao 

meiotica, sendo que na egua e na cadela nao deve ocorrer ate que haja ovulagao 

(na cadela ha necessidade de pelo menos 48 horas). Nesta situagao, os 

espermatozoides frequentemente aguardam pela maturagao dos oocitos no oviduto, 

e devido a esse fato e que os espermatozoides de caes e equinos possuem tempo 

de duragao ou de sobrevida maior se comparados com outras especies domesticas 

(CUNNIGHAM, 1999). 

A meiose se completa no momento da penetragao na membrana vitelinica 

pelo espermatozoide, ativando o ovo e expelindo o primeiro e/ou segundo 

corpusculo polar dentro do espago vitelino (HAFEZ, 2004), ou seja, a segunda 

divisao meiotica se produz unicamente se o oocito for ativado por um 

espermatozoide, gerando um oocito e um segundo corpusculo polar (INRAP, 1988). 

No momento dessa penetragao, os dois nucleos haploides vao constituir-se em um 

unico, diploide, com o numero de cromossomos da especie (MIES FILHO, 1977). 

Apos a penetragao do oocito, a cabega do espermatozoide aumenta de 

tamanho e se converte no pro-nucleo masculino (SWENSON, 1996). Antes de se 

deslocarem em diregao um ao outro pelo citoplasma, o tamanho de ambos os pro-

nucleos, masculino e feminino aumenta muitas vezes fazendo com que suas 

membranas entrem em contato e acabam por fundir-se, incorporando assim, os 

nucleos do espermatozoide e do oocito em uma celula unica. A este processo da-se 
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o nome de singamia, e o mesmo significa a conclusao da fecundacao e a formacao 

do zigoto (SWENSON, 1996). 

Antes de chegar para o utero, o zigoto normalmente permanece no 

oviduto por 3 a 4 dias (REECE, 1996). Esse tempo de retencao dos zigotos no 

oviduto permite que o desenvolvimento se processe ao mesmo tempo em que o 

utero esta se preparando para nutrir o zigoto (SWENSON, 1996). A motilidade 

uterina e desfavoravel para a sobrevivencia do zigoto e a predominancia do 

estrogeno no estro deve ser substitufda pela progesterona (P 4), o que ocorre com a 

formacao do corpo luteo (CL). A mesma promove o desenvolvimento de um 

endometrio glandular capaz de secretar "leite uterino", um meio nutriente para o 

embriao no periodo que precede a sua implantacao (REECE, 1996). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Desenvolvimento Embrionario 

2.2.1 Clivagem ou Segmentacao 

Clivagem ou segmentacao e o processo de divisao mitotica que ocorre no 

zigoto e dele resultam inicialmente duas celulas filhas chamadas blastomeros. A 

clivagem (Figura 3) continua e de duas celulas iniciais (blastomeros) originam-se 

quatro, depois oito, dezesseis, trinta e dois, e assim sucessivamente, por mitose, 

constituindo um agregado de blastomeros, estruturalmente compactados, a que se 

denomina morula (ALMEIDA, 1999). A morula e formada a partir do estagio de 16 a 

32 celulas (SWENSON, 1996). 

A segunda clivagem ocorre, geralmente, no maior dos dois blastomeros, 

antes da formacao do zigoto de 4 celulas (SWENSON, 1996). 

Inicialmente as divisoes da clivagem ocorrem normalmente ao mesmo 

tempo em todos os blastomeros, mas esta sincronizacao e inevitavelmente perdida e 

entao os blastomeros passam a dividir-se independentemente um do outro (HAFEZ, 

2004). 
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Figura 3 - Clivagem do zigoto. 

Aos 6 ou 8 dias de idade, uma cavidade se forma no interior da morula 

(REECE, 1996), a qual aumenta e provoca a separacao das celulas em duas partes, 

a camada externa ou trofoblasto e a massa celular interna ou embrioblasto (Figura 

4) (KAVALCO, 2006). 

Essa cavitacao da morula, originando o blastocisto acontece no utero 

(Figura 5) (ALMEIDA, 1999) e a cavidade central formada e chamada de blastocele 

(HAFEZ, 2004). 

As celulas iniciais que, eventualmente, contribuem para a formacao da 

placenta e do embriao se originam a partir dessa diferenciacao das duas laminas de 

celulas especificas, o trofoblasto e o embrioblasto (HAFEZ, 2004). 
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Massa celuiar  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
interna zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zona petucida 
em degeneracAo 

Cavidade d o . , 

blastocisto 

TrotaMasto 

E Blastocisto initial BJastoctsI c tardio 

Figura 4 - Blastocisto inicial e blastocisto. Fonte: Gilda, 2005. 

As tres laminas germinativas primarias do embriao (ectoderma, 

mesoderma e endoderma) se desenvolvem a partir da massa celular interna, 

durante o processo chamado gastrulacao. Essas laminas diferenciam-se para pele, 

pelo, musculo, sistema nervoso, esqueleto e orgaos que formam o embriao (HAFEZ, 

2004). Ja o trofoblasto, esta coberto por densos microvilos que promovem o contato 

e a ligacao ao epitelio uterino materno, permitindo a aderencia placentaria e a 

ingestao de nutrientes (HAFEZ, 2004). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ovario 

Figura 5 - Fertilizacao e desenvolvimento de embrioes antes da implantacao. 
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Do estagio de blastocisto ate que haja essa diferenciacao dos sistemas de 

orgaos e da placenta, e empregado o termo embriao (SWENSON, 1996). O periodo 

embrionario se inicia quando o blastocisto liga-se ao endometrio, e o mesmo e 

caracterizado pelo rapido crescimento - os principais tecidos, orgaos e sistemas 

desenvolvem-se e as principais caracterfsticas da forma corporea externa passam a 

ser reconhecidas. Apos esse estagio de embriao, o concepto passa a denominar-se 

feto (SWENSON, 1996) e o periodo fetal se estende ate o nascimento (REECE, 

1996). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2 Implantacao 

A implantacao ou nidacao e um processo fisiologico, atraves do qual o 

embriao penetra na mucosa uterina, preparada para tal pela influencia da P 4 que e 

secretada pelo CL ou corpo amarelo (TAIN, 2005). 

Apos a formacao do CL corpo luteo a concentracao serica de P 4 aumenta 

rapidamente (HAFEZ, 2004). 0 embriao esta implantado quando se torna fixo na sua 

posicao e estabelece contato ffsico e funcional com o utero (SWENSON, 1996). 

A nidagao e dita normal quando ocorre no corpo e na parte posterior do 

utero, se ocorrer em outro local como, ovario, tuba ou colo uterino e dita ectopica ou 

anormal (ALMEIDA, 1999). 

Segundo Almeida (1999), e atraves do sinciciotrofoblasto que se inicia um 

processo erosivo gradual, devido a atividade enzimatica, permitindo assim a 

implantacao ou nidagao progressiva do blastocisto no endometrio, em humanos. 

0 momento da implantagao nos animais domesticos e mais dificil de ser 

definido, porque as areas de fixagao desenvolvem-se lentamente entre as celulas 

trofoblasticas da placenta e a superficie epitelial do utero durante dias (SWENSON, 

1996). 

Esse momento varia entre as especies, apos a ovulacao, sendo de 6 a 8 

dias na mulher, 5 dias na rata, 6 dias em cobaias, 7 dias na coelha, 13 dias na gata 

(NALBANDOV, 1969), 15 a 18 nas ovelhas, 14 a 20 na porca, 30 a 35 na egua e na 

vaca (SWENSON, 1996). 
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Durante a fase nao-receptiva da gestacao, uma glicoprotefna da 

transmembrana, denominada MUC-1, e abundante, podendo servir como um fator 

antiadesao (HAFEZ, 2004). Durante o periodo de adesao do concepto a superficie 

uterina, a presenca de MUC-1 esta reduzida, se nao ausente, isso porque a sintese 

epitelial de MUC-1 e estimulada pela P 4, e apos um periodo de 8 a 10 dias de 

exposicao a P4, ocorre uma baixa na regulagao dos receptores nucleares de P4, do 

epitelio uterino, levando a uma perda do efeito direto da P 4 sobre esse tipo celular e 

reduzindo a producao de MUC-1. Esse fato abre um estado receptivo para a adesao 

do concepto (HAFEZ, 2004). 

A implantacao em especies de animais domesticos e superficial, nao-

invasiva e envolve fases de justaposicao e adesao de celulas epiteliais uterinas com 

o trofoblasto (WATTIAUX, 2003). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Reconhecimento Materno da Gestacao 

O concepto, apos uma bem-sucedida cobertura e fertilizacao da mae, 

deve sinalizar sua presenca para o organismo materno e bloquear a regressao do 

CL, um processo denominado luteolise, com a finalidade de manter a produgao 

lutefnica de P 4 (HAFEZ, 2004). O resultado do predomfnio da P 4 e a manutencao da 

prenhez (REECE, 1996), a qual envolve o reconhecimento materno da mesma e a 

implantacao do concepto (SPENCER era/, 2004). 

No infcio da gestacao a fonte do CL e necessaria para todas as especies, 

mas para a egua e a ovelha nao e mais necessaria apos cerca de 100 e 60 dias 

respectivamente. Ja para a vaca, cadela e gata um CL e necessario para a maior 

parte da gestacao, enquanto que para a porca e a cabra e necessario durante toda a 

gestacao (REECE, 1996). Reece (1996) explicou que na ovelha, mesmo nao sendo 

necessaria, a P 4 procedente do CL continua a ser produzida, porem a producao 

placentaria e predominante, e na egua ocorre regressao do CL aproximadamente na 

metade da gestacao e a unica fonte de P 4 para a manutencao da prenhez e a 

placenta. 

Para o estabelecimento da gestacao em todas as especies de animais 

domesticos, a manutencao do CL e essencial. Para que nao ocorra a regressao do 
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CL, o concepto sintetiza e secreta esteroides e/ou proteinas, as quais servem para 

modular a sfntese e/ou a liberacao de PGF 2 a a partir do utero, prevenindo assim a 

regressao. 0 concepto deve cobrir uma larga porcao do endometrio materno para 

regular a producao de PGF 2 a durante o periodo crftico de liberacao dessa 

substantia. 0 sumo consegue isso atraves de multiplos conceptos, enquanto que a 

egua consegue gracas a migracao do concepto (HAFEZ, 2004). 

SpencerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2004) define o reconhecimento materno da gestacao como 

sendo um processo fisiologico, por meio do qualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 concepto sinaliza sua presenca 

ao sistema materno, prolongando assim a vida do CL, sendo esse fato uma 

caracterfstica da gestacao de especies que apresentam o periodo de gestacao 

maior que o ciclo estral ou menstrual normal, tal como os animais domesticos, 

roedores de laboratorio e os seres humanos. 

Babbock citado por Gonzalez (2002), foi o primeiro a sugerir que uma 

prostaglandina secretada pelo utero seria o composto responsavel pela luteolise, em 

1966. A partir de estudos posteriores foi mostrado que injegao de PGF 2 a em ratas 

causava diminuicao dos nfveis de P 4 e que o fator luteoh'tico na ovelha era a PGF 2 a , 

fato esse que depois tambem foi aplicado a vaca. Outros estudos tambem 

demonstraram que a injegao de indometacina, inibidor da sintese de 

prostaglandinas, no corno uterino ipsi-lateral ao CL, evitava a luteolise em novilhas 

(GONZALEZ, 2002). 

Foi comprovado tambem, mais tarde, que no CL ha receptores para a 

PGF 2 a , os quais mostravam aumento de afinidade em ate 200 vezes mais, durante 

os dias 13 a 20 do ciclo estral bovino. Esses receptores tambem sao refratarios a 

propria prostaglandina durante os dias 1 a 4 do ciclo estral (GONZALEZ, 2002). 

O utero sintetiza e libera PGF 2 a na ausencia de um acasalamento seguido 

de fertilizagao bem-sucedida, iniciando assim a regressao morfologica do CL e 

cessando a produgao de P4. Quando isso ocorre tern initio um novo ciclo de 

receptividade sexual (retorno ao cio) em preparagao a cobertura e a fertilizacao em 

uma outra tentativa de se estabelecer a gestagao (HAFEZ, 2004). 

Um das formas de informagao pelo embriao ao endometrio em relagao a 

sua presenca e a sfntese de estrogenio (CUNNINGHAM, 1999). Em especies, como 

os bovinos e equinos, que apresentam um longo intervalo entre a fertilizagao e a 

implantagao, alguns acontecimentos podem interferir no estabelecimento da 
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gestacao como, infeccoes uterinas subclinicas, ou um baixo numero de glandulas 

endometrials (DUARTE, 2005). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 Egua 

Curto (1969) citado por Allen (2005) inventou a frase reconhecimento 

materno da gestacao, quando comparou diferentes estrategias empregadas por 

especies animais, para assegurar a continuacao da vida e da fungao secretoria do 

CL, alem de seu tempo de vida cfclico normal, mantendo desse modo, o utero em 

estado correto para suportar a gestacao. 

Segundo Hafez (1988) o reconhecimento materno da gestacao em eguas 

e aparentemente precoce. Nessa especie apenas ovulos fertilizados (embrioes) 

entram para o utero. A egua possui a capacidade de distinguir oocitos fertilizados 

dos nao-fertilizados, desse modo, os nao-fertilizados provenientes de ciclos 

anteriores ficam retidos dentro do oviduto, enquanto os recem-fertilizados se movem 

atraves do oviduto em direcao ao utero (CUNNINGHAM, 1999). Essa migracao 

indica que o reconhecimento materno da gestacao pode ocorrer mesmo antes do 

produto exercer um efeito luteotrofico. Para Swenson (1996) essa movimentagao do 

embriao e importante provavelmente para bloquear a sfntese e liberacao pulsatil de 

PGF 2 a , e a mesma ocorre antes da fixagao do embriao, no 16° dia de gestagao, 

momento este, no qual a PGF 2 a na circulagao venosa e no lavado uterino esta 

aumentada (HAFEZ, 2004). 

Esse movimento feito pelo concepto e muito importante tambem, ja que o 

mesmo e incapaz de alongar-se. O embriao consegue se mover devido as fortes 

contragoes peristalticas do miometrio causadas pela liberagao ritmica de PGF 2 a e de 

PGE2 pelo proprio embriao. Este processo persiste ate o momento da implantagao 

(ALLEN, 2005). 

A movimentagao e feita pelo concepto, de um como para outro, 10 a 13 

vezes por dia, fazendo com que haja uma interagao entre uma grande area do 

endometrio e os embrioes, onde a partir dessa interagao se originara sinais pelo 

embriao ou pelo endometrio que resultam em manutengao ou, pelo menos, previnem 

a regressao do CL, ocorrendo aborto se o CL nao for mantido (SWENSON, 1996). . 
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0 produto sintetizado pelo concepto, que e o responsavel pela modulacao 

da producao endometrial de PGF 2 a ainda permanece inconclusivo (ALLEN, 2005). 

Sabe-se que entre os dias 8 e 20 da gestacao, o concepto produz e secreta 

estrogeno, incluindo estradiol e estrona, como tambem, diversas proteinas 

secretorias, incluindo um grupo de variantes isoeletricas. Mas, ainda nao se sabe o 

papel dessas proteinas nem do estrogeno no reconhecimento materno da gestagao, 

pois na egua, os estrogenos nao tern sido efetivos na manutencao do CL. E provavel 

que as proteinas secretadas pelo concepto fornecam o sinal para o reconhecimento 

materno da prenhez, inibindo direta ou indiretamente a producao de PGF 2 a 

endometrial, porem segundo BakerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (1991) o concepto equino nao produz 

interferons. Dentro do lumen uterino os efeitos do concepto sao locais, sendo a 

migracao do mesmo essencial na sobrevivencia embrionaria no ini'cio da gestacao 

(HAFEZ, 2004). 

Segundo Swenson (1996) a gonadotrofina corionica equina (eCG) nao 

exerce um papel no reconhecimento materno da gestacao, pois a sua sfntese nao 

comeca ate cerca do 35° dia de gestacao. Neste mesmo perfodo, os calices 

endometrials comegam a ser formados no interior do endometrio, a partir da 

migracao de celulas da placenta. Estes calices secretam o hormonio eCG ate cerca 

dos 130 dias de gestagao. Esse hormonio auxilia na formagao de novos folfculos, os 

quais ovulam e fornecem CL adicionais, tendo assim maior suprimento de P 4 

lutefnica ate que a fonte de P 4 endometrial esteja adequada para a manutengao da 

gestagao. Aos 150 dias de gestagao todos os CL regridem (REECE, 1996). 

Em eguas o diagnostico precoce da gestagao pode ser feito pela analise 

da presenga de eCG (REECE, 1996). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2 Porca 

No sufno o sinal para o reconhecimento materno da gestagao e a 

produgao de estrogeno pelo concepto (HAFEZ, 2004). 

A sfntese de estrogeno tern ini'cio nos dias 12 a 13, que sao anteriores a 

epoca da ligagao maternofetal permanente. O principal estrogeno sintetizado e a 

estrona, e concentragoes elevadas de sulfato de estrona (conjugado principal) estao 

presentes na circulagao materna aos 16 dias de gestagao (SWENSON, 1996). 
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Essa sfntese de estrogeno permite a manutencao do CL. Hafez (2004) 

afirmou tambem que injecao de estrogeno exogeno (benzoato de estradiol) no dia 11 

e 14 do ciclo estral resulta em aumento de vida util do CL. E que a administracao de 

doses farmacologicas de valerato de estradiol entre os dias 11 e 15 do ciclo estral 

resultara na manutencao do CL por periodo de tempo equivalente, ou ligeiramente 

mais longo, que os 114 dias normais de gestagao, o que e conhecido como 

pseudogestacao. 

Os interferons secretados pelo concepto de sufnos, nao afetam a vida util 

do CL, sendo o mesmo refratario aos efeitos luteolfticos da PGF 2 a , ate os dias 12 e 

13 do ciclo estral (MOELJONOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 1976), momento no qual tern infcio a sfntese de 

estrogeno. Isso ocorre devido aos baixos numeros de receptores luteais para PGF 2 a 

(GADSBY etal, 1990). 

Apesar da sfntese de estrogeno pelo embriao, o endometrio nao e 

responsivo ao mesmo ate o dia 10 do ciclo ou da gestagao precoce. A partir do dia 

do cio ate o dia 5, e que ocorre um aumento nos receptores de estrogeno em marras 

ciclicas ou prenhes, permanecendo estavel ate o dia 12 e declinando depois do dia 

15. Provavelmente a acao da P 4 e que causa essa falta de responsividade do 

estrogeno no tecido, a despeito da expressao de receptores. A perda do "bloqueio 

da progesterona" depois do dia 10 permite aos receptores de estrogeno mediar 

algumas agoes do estrogeno como estimulagao da sfntese e secregao de protefna 

endometrial, a liberagao de histamina e calcio e a alteragao na liberacao de 

prostaglandina (HAFEZ, 2004). 

Os estrogenos parecem nao inibir a producao uterina de PGF 2 a , pois as 

concentragoes da mesma sao significantemente mais altas nos lavados uterinos de 

animais prenhes ou pseudogestantes, mas que eles sequestram a PGF 2 a secretada 

no lumen uterino, a qual e impossibilitada de promover a luteolise, que ocorre em 

resposta a liberacao pulsatil de PGF 2 a na drenagem venosa uterina nos dias 15 e 16 

do ciclo estral (MOELJONO, 1977). 

E chamado de modelo endocrino-exocrino de reconhecimento materno da 

prenhez, esse efeito do estrogeno do concepto e a modificagao da direcao da 

liberagao da PGF 2 a para longe da corrente circulatoria (liberagao endocrina). Esse 

modelo foi descrito primeiramente por Bazer e Thatcher em 1977 (SPENCER et al, 

2004). 
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As principais suposigoes eram que o endometrio uterino secretava PGF 2 a 

e que os conceptos secretavam estrogeno, que sao antiluteoliticos. Nas porcas 

jovens cfclicas, a secregao de PGF 2 a ocorre em sentido endocrino para a 

vascularizagao uterina, sendo transportada ate o CL para exercer seu efeito 

iuteolftico e diminuigao da produgao de P4. Entretanto, em porcas prenhes, o sentido 

da secregao de PGF 2 a e exocrino permanecendo no lumen uterino, prevenindo a 

luteolise (SPENCERzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 2004). 

Ziecik, et al (2000) e Goff (2002) afirmaram que esta hipotese foi 

sustentada pela alta concentragao de PGF 2 a na veia utero-ovariana entre os dias 12 

e 18 do ciclo estral de animais nao prenhes, o que nao foi observado entre os dias 

12 e 25 das prenhes, segundo Killian et al (1976) e Moeljono (1977). A alta 

concentragao de PGF 2 a da initio a luteolise (BAZER et al, 1982), onde a PGF 2 a e 

secretada dentro do sistema venoso, transportada pelo sistema de contracorrente da 

veia uterina para arteria ovariana, ligando-se nos seus receptores luteais (ZIECIK et 

al, 2000 e GOFF, 2002). Quando ocorre o reconhecimento materno da gestagao, 

tern ini'cio o processo de gestagao, onde a PGF 2 a sera secretada em diregao 

exocrina para o lumen uterino (MELLAGI et al, 2005). Lembrando que a secregao de 

PGF 2 a nao e inibida, sendo apenas redirecionada durante a prenhez (SPENCER et 

al, 2004). 

Bazer (1989) afirmou que a transigao da secregao de endocrino para 

exocrino ocorre entre os dias 10 e 12 da gestagao, que e associada 

temporariamente com o initio da secregao de estrogeno. 

Um numero minimo de embrioes (4 a 5) presentes nos cornos uterinos se 

faz necessario (CUNNINGHAM, 1999), pois o espago que os blastocistos ocupam 

permite um contato com a superficie endometrial na maior parte dos cornos uterinos 

(SWENSON, 1996). Pode ocorrer falha na gestagao caso nao se estabeleca esse 

contato (SWENSON, 1996). Esse contato faz com que a gestagao seja mantida 

concomitante ao alongamento rapido do blastocisto e sua capacidade de sintetizar 

estrogenios, havendo redugao acentuada na capacidade uterina de sintetizar PGF 2 a 

de maneira pulsatil, impedindo passivamente a luteolise, e permitindo que o CL 

continue funcional (SWENSON, 1996). Essa quantidade de embrioes tambem se faz 

necessario, para que haja suficiente producao de estrogeno para desencadear o 

initio da sinalizagao (MELLAGI et al, 2005). Sendo que e entre os dias 10 e 15 da 
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gestacao que a quantidade necessaria de estrogeno e produzida para desencadear 

a sinaiizacao inicial para o reconhecimento da gestacao (JAEGERzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 2001). 

Entre os dias 15 e 25-30 de gestagao ocorre o segundo periodo de alta 

produgao de estrogeno (MELLAGI et al, 2005). Segundo Spencer et al (2004), estas 

duas fases de secregao sao necessarias para consolidar o redirecionamento 

exocrino prolongado de PGF 2 a . Alem disso, segundo Gadsby et al (1993), o 

estrogeno tambem tern participagao na redugao de receptores de alta afinidade de 

PGF 2 a nas celulas luteais de animais prenhes ou pseudoprenhes nos dias 12 a 16. 

A administragao de estrogenio em porcas nao-gestantes durante a fase 

lutefnica prolonga o tempo de vida do CL, daf a importancia da secregao de 

estrogenio, a partir do blastocisto (SWENSON, 1996). 

A presenga dos conceptos deve ser em ambos os cornos uterinos, pois a 

PGF 2 a liberada em um como pode causar luteolise e regressao do CL em ambos os 

ovarios (HAFEZ, 2004). Hafez (2004) cita ainda um segundo tipo de prostaglandina 

(PGE 2), a qual e produzida pelo endometrio gravidico, liberada na corrente 

circulatoria venosa uterovarica, a qual pode estimular a sfntese de progesterona pelo 

CL, alem de fornecer protegao contra o efeito luteolftico da PGF 2 a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.3 Ruminantes 

0 reconhecimento materno da gestagao nos ruminantes requer um 

alongamento do concepto (SPENCER et al, 2004), no momento em que a duragao 

de vida do CL precisa ser prolongada. Estao abolidas a sfntese e liberagao de PGF 2 a 

de uma maneira pulsatil (SWENSON, 1996). 

Segundo Mann et al (1999) e Thatcher et al (2001) citado por Sartori 

(2004) o alongamento observado do blastocisto ocorre ao redor do momento do 

reconhecimento materno da gestagao, sendo tambem acompanhado por um 

aumento na atividade metabolica e secregao de interferon-T. 

Em ruminantes o responsavel pelo reconhecimento materno da gestagao 

e o interferon-T (IFN-T), inicialmente chamado de protefna trofoblastica bovina-1 e 

hoje denominada de IFN-T bovina (HAFEZ, 2004), o mesmo e uma citocina 

produzida pelo embriao e que possui atividade antiluteolftica (ARAUJO, 2004). Ainda 

segundo Araujo (2004) a secregao de interferon-T (IFN-T) e menor nos embrioes 
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congelados, fato este que pode influenciar no reconhecimento materno da gestagao 

e o desenvolvimento do embriao pos-descongelamento. RobertszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (1999) 

afirmaram que a sfntese e secregao de interferonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-T ocorrem entre os dias 10 e 21-25 

com produgao maxima entre os dias 14 e 16. Segundo Vallet et al (1988), o 

interferon-T parece ser o unico fator produzido pelo concepto que impede o 

desenvolvimento do mecanismo luteolftico endometrial. 

Uma comunicagao passiva e ativa entre o embriao e o utero esta 

envolvida na sobrevivencia do mesmo e no estabelecimento da gestagao 

(SARTORI, 2004). Os sinais do embriao para a mae resultam na manutengao do CL 

e sua producao continuada de P 4, a qual e necessaria na preparagao do endometrio 

para implantacao e nutrigao embrionaria (SARTORI, 2004). Geisert et al (1994); 

Mann et al (1999); Thatcher (2001); Okuda et al (2002) citados por Sartori (2004) 

afirmaram que a presenga do embriao por volta do dia 16 do ciclo inibe a sfntese e 

liberacao de PGF 2 a do endometrio, prevenindo assim a luteolise e o consequente 

declfnio na producao de P4. Esse e um fato muito importante ja que, segundo Gioso 

(2004), o embriao de bovinos depende da progesterona luteal ate os 200 dias de 

gestacao. 

Em ovelhas o interferon-T ovino foi inicialmente chamado de protefna 

trofoblastica ovina-1 (oTP-1) sendo, produzida pelo embriao entre os dias 12 e 21 de 

gestagao, evitando a luteolise que ocorreria nos dias 14 e 16 do ciclo estral (HAFEZ, 

2004). No ovario os folfculos pre-ovulatorios produzem estrogeno, estimulando a 

expressao dos receptores de ocitocina no endometrio, e a liberagao de ocitocina 

pelo CL e/ou hipofise posterior estimula a liberagao episodica de PGF 2 a (ARAUJO, 

2004). Contudo, o endometrio libera pouca quantidade de PGF 2 a , devido a influencia 

da P 4 secretada pelo CL, como tambem parece insensfvel a estimulagao por 

estrogeno e ocitocina, perfodo conhecido como de bloqueio da P 4 (GONZALEZ, 

2002), porem, uma exposigao prolongada a P 4 resulta em baixa na regulacao dos 

receptores para a mesma, e sua influencia na elevagao da expressao dos receptores 

de estrogeno reduz. Esse aumento no numero de receptores de estrogeno permite 

ao endometrio aumentar a sfntese de receptores de ocitocina, tornando o 

endometrio sensfvel a mesma liberada do CL e/ou hipofise posterior. A estimulagao 

de ocitocina, mediada por receptores endometrials e ativagao da protefna cinase C 

segundo mensageiro, aumenta a conversao do acido aracdonico para 

prostaglandinas e resulta numa liberacao episodica das mesmas e luteolise. O 
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interferonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-T secretado pelo concepto suprime a expressao de receptores de 

estrogeno (HAFEZ, 2004). 

E provavel que o acido linoleico, o qual e produzido pelo endometrio de 

vacas prenhes, reduza especificamente a sfntese de prostaglandinas (GIOSO, 

2004). 

2.3.4 Cadela e Gata 

A implantacao tanto na cadela como na gata, ocorre bem antes do tempo 

em que a regressao luteal ocorreria se o animal nao estivesse gestante (SWENSON, 

1996). 

Na cadela nao-gestante, a duragao da vida lutefnica e, de fato, mais longa 

do que na cadela gestante, de modo que um mecanismo que assegure a 

manutengao do CL nao e essencial na cadela (SWENSON, 1996). 0 aumento da 

atividade lutea ocorre sob estfmulo de uma luteotrofina placentaria de origem 

desconhecida, com secregao aumentada de P 4 iniciando por volta do 20° dia de 

gestacao ou poucos dias apos a implantacao (CUNNINGHAM, 1999). 

A ovulacao sem concepcao, na gata, resulta em uma fase lutefnica que 

dura cerca de 35 a 40 dias, portanto, nao e necessario um sinal originario do 

blastocisto para manter a fungao do CL, pois a implantagao comega por volta do 13 

dias apos a ovulacao (concepgao) (SWENSON, 1996). Entretanto, mais tarde, uma 

luteotropina placentaria, ainda nao identificada, influencia o CL a continuar 

secretando P 4 ate que a atividade lutefnica cesse devido aos processos associados 

ao parto (SWENSON, 1996). 

Cunningham (1999) citou a relaxina, como um hormonio provavelmente 

sinergico com a P 4 para garantir a gestagao, sendo o mesmo produzido na gata por 

volta do 20° dia de gestagao. 
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3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Consideracoes Finais 

A Reprodugao relaciona-se a capacidade de se multiplicar dos seres vivos. 

O processo reprodutivo e um processo natural e envolve varias etapas. 

Uma etapa essencial para o processo reprodutivo e a fecundacao, a qual e 

necessaria na formacao do novo ser, gerando assim uma nova vida. A fecundacao 

depende de varios fatores para que a mesma aconteca normalmente, dentre estes 

fatores pode-se citar o sincronismo dos gametas no aparelho genital feminino e a 

capacidade de fecundagao dos espermatozoides. 

Contudo, apos uma bem sucedida fecundagao e posterior formagao do 

zigoto, o qual se desenvolve e passa a ser entao embriao, e necessario que o 

mesmo se comunique com o sistema materno em relagao a sua presenga, ou seja, o 

embriao para continuar a se desenvolver, chegando a feto, deve sinalizar sua 

presenca ao sistema materno, num processo chamado de reconhecimento materno 

da gestagao. 

As varias especies de animais domesticos fazem essa sinalizagao a sua 

maneira, porem com a mesma finalidade que e a de bloquear a luteolise, permitindo 

assim que a gestagao seja levada a termo. 
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