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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AZEVEDO, E. M . S. Avaliacao da fertilidade de eguas cobertas/inseminadas no "cio do 

potro" em haras do RN. [Fertility assessment o f mares covered/inseminated on "foal heat" 

bredding farm in RN] 2013 32p, Monografia (Medicina Veterinaria)- Unidade Academica de 

Medicina Veterinaria, Universidade Federal de Campina Grande. 

O "cio do potro" trata-se de o primeiro cio apos o parto que ocorre nos primeiros quinze dias, 

entre o 5° (quinto) e 15° (decimo quinto) dia pos-parto, sendo uma particularidade dos 

equinos. Por essa razao, existe muita divergencia a cerca da fertilidade desse cio. Todavia, em 

razao das vantagens que o "cio do potro" proporciona aos criadores e veterinarios de animais 

com grande aparelhagem genetica, esta pesquisa objetiva avaliar a eficiencia do indice de 

gestacao durante esse cio, bem como a sua fertilidade relacionando-as com a utilizacao da 

monta natural e inseminacao artificial e ainda, com a idade dos animais. Para tanto, foram 

utilizadas eguas de haras localizados no Estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente 

nos Municipios de Canguaretama, Parnamirim, Lagoa Salgada e Currais Novos, 

intencionando-se tornar uma fonte de referenda para os criadores e profissionais da area do 

Estado por ser um tema bastante discutido e de muita divergencia. A pesquisa foi feita atraves 

da tecnica de amostragem de 116 (cento e dezesseis) eguas, todas, apresentando bom valor 

nutricional, divididas entre tres grupos, sendo o primeiro com eguas de idade ate 05 (cinco) 

anos, o grupo 02 de 06 (seis) a 12 (dose) anos e o ultimo grupo com eguas de 13 (treze) a 20 

(vinte) anos. Apesar de nao ter sido detectada relevancia significativa nos dados obtidos, com 

a analise observou-se que este cio possui viabilidade no estado, podendo chegar de 37,50% a 

69,23% de chance de gestacao, com media de 5,17 a 5,56 dias de duracao do cio e intervalo 

entre o parto e o inicio da manifestacao do cio de 8,27 a 9,04 dias. Portanto, nota-se que os 

resultados tanto com monta natural quanto com inseminacao artificial foram satisfatorios com 

relacao a taxa de gestacao, comprovando a fertilidade desses animais durante o "cio do 

potro". 

Palavras-chave: Cio do potro; Fertilidade de eguas; Monta natural; Inseminacao artificial. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AZEVEDO, E. M . S. Fertility assessment of mares covered/inseminated on "foal heat" 

bredding farm in RN. [Avaliacao da fertilidade de eguas cobertas/inseminadas no "cio do 

potro" em haras do RN] 2013, Monografia (Medicina Veterinaria)- Unidade Academica de 

Medicina Veterinaria, Universidade Federal de Campina Grande. 

The "foal heat" is the first postpartum estrus occurs within the first fifteen days between the 

fifth (5th) and 15th (fifteenth) day postpartum, being a peculiarity o f horses. For this reason, 

there is much disagreement about the fertility o f this rut. However, because o f the advantages 

that the "foal heat" gives breeders and veterinarians for animals with high genetic apparatus, 

this research aims to evaluate the efficiency o f the index pregnancy during this heat as well as 

their fertility and their relationship with the playback natural mating and artificial 

insemination and also with the age o f the animals. In fact, we used mares stud located in the 

state o f Rio Grande do Norte, specifically in the cities o f Canguaretama, Parnamirim, Lagoa 

Salgada and Currais Novos, intending to become a source o f reference for professionals and 

created by the state disability studies on the subject. The research was done through sampling 

o f 116 (one hundred and sixteen) mares, all, with good nutritional value, divided into three 

groups, the first being with mares age five (05) years, the group 02 o f 06 (six) to 12 (dose) 

years and the last group with mares thirteen (13) to twenty (20) years. Despite not having 

been detected significant importance on data obtained with the analysis showed that this heat 

has viability here in the state, reaching 37.50% to 69.23% chance o f pregnancy, with an 

average duration o f 5 17 to 5.56 days o f estrus and interval between calving and the onset o f 

estrus 8.27 to 9.04 days. Therefore, it is noted that the results with both natural mating with 

artificial insemination as were satisfactory with respect to pregnancy rate, proving their 

fertility during the "foal heat". 

Keywords: Foal heat; Fertility o f mares; Natural mating, artificial insemination. 
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l . I N T R O D U g A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A equideocultura e uma pratica que vem crescendo rapidamente tanto de forma 

quantitativa e principalmente qualitativa. Isso porque a pratica de esportes equestres vem 

valorizando muito os animais e atraindo investidores de todo o mundo que contribuem para o 

crescimento tanto das praticas esportivas como para o crescimento exponencial do valor dos 

animais. 

Para tanto, houve a necessidade de estudar cada vez mais a reproducao dos equinos e 

aprimorar as biotecnicas da reproducao destes, em virtude dos altos valores agregado aos 

animais. Uma das maneiras de melhorar o desempenho reprodutivo de eguas com potencial 

genetico elevado e aproveitar o chamado "cio do potro". Este normalmente tern duracao 

media de 4,4 dias, ocorre entre o 5° e o 15° apos o parto e, e alvo de discussoes entre os 

pesquisadores haja vista existirem os adeptos a sua utilizacao e os que defendem a ocorrencia 

da diminuicao nos indices de prenhes. 

Para LOY; LENZ (1980; 1986,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud HAETINGER et al, 2010), os profissionais 

adeptos a utilizacao do cio do potro defendem que com isso evita-se que eguas paridas muito 

cedo entrem em anestro apos a primeira ovulacao pos-parto, alem de evitar um atraso (3 

semanas) na data de parto no ano seguinte se a egua for coberta no segundo cio pos parto. Em 

contra partida, os profissionais nao favoraveis a utilizacao desse cio alegam que ocorre uma 

diminuicao nos indices de prenhez dessas eguas cobertas no primeiro cio pos-parto se 

comparadas com eguas cobertas em ciclos seguintes. 

Nota-se assim, um conflito evidente entre os autores sobre a eficiencia reprodutiva 

quando a fertilizacao ocorre no cio do potro. Pode-se observar em alguns trabalhos a 

diminuicao na taxa de prenhez enquanto que em outros, nao ha efeito algum. Ha estudos, 

inclusive, que demonstram o aumento dos indices de abortos e ma formacao fetal, como 

tambem, femeas que nao apresentam o cio do potro, em virtude de fatores ambientais, 

desequilibrios nutricionais ou hormonais. 

Alem disso, estudos apontam que, a maioria dos autores nao encontraram diferenca no 

intervalo que vai do cio ate a ovulacao entre eguas nao-lactantes e paridas, porem, alguns 

autores encontraram diferenca no numero de coberturas por cio, entre eguas nao-lactantes e 

paridas, sendo um numero maior nestas ultimas ( C A R V A L H O et al, 2001). O que comprova 

ainda mais as divergencias doutrinarias existente sobre a materia e como ha incertezas sobre a 

eficacia do cio do potro. 
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Na visao de GINTHER (1992,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud NEVES et al 2011) isso decorre devido a especie 

equina ter sido considerada durante muito tempo como a de menor fertilidade entre as 

especies domesticas, estimulando, portanto, os estudos nessa area de pesquisa. Assim, nota-se 

que ainda ha muito que se pesquisar sobre o cio do potro, por tratar-se de materia com muitas 

divergencias, o que motiva a formacao de frequentes e constantes duvidas entre os criadores 

de cavalos e profissionais da area. 

E entao, com o objetivo de esclarecer melhor sobre o cio do potro, analisando a 

eficiencia do indice de gestacao deste cio, sua fertilidade, relaciona-los com as situacoes de 

monta natural e inseminacao artificial, e ainda com a idade dos animais, que se iniciou esta 

pesquisa. Com essa intencao, foram utilizadas eguas situadas em haras do Estado do Rio 

Grande do Norte, com a finalidade de se tornar uma fonte de referenda para criadores de 

equinos e profissionais da area. 



2. R E V I S A O D E L I T E R A T U R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1. Anatomia do aparelho reprodutor da egua 

A anatomia do aparelho reprodutor da egua, apesar da semelhanca com as demais 

especies, possuem peculiaridades em seu aparelho reprodutor que se relacionam com a 

estrutura corporea desse animal. Segundo GETTYzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (1981), a composicao do aparelho 

reprodutor se da por ovarios, tubas uterinas, utero, cervix uterina, vagina e vulva, sendo os 

orgaos genitais internos sustentados por ligamentos (mesovario, mesossalpinge e 

mesometrio). 

Todos esses orgaos compoem o sistema reprodutivo do equino com suas 

particularidades e funcoes. Os dois ovarios com forma de rins sao os unicos entre as especies 

domesticas relativamente grandes com zona vascular de localizacao superficial. Eles sao os 

responsaveis pela producao de ovulos fecundaveis e estrogenios e aumentam de tamanho na 

epoca de reproducao devido a presenca dos foliculos ovulatorios. A liberacao dos ovulos 

ocorrera atraves da fossa ovulatoria apenas, diferentemente dos demais mamiferos 

(MENDES, 2011). 

Ja o utero, trata-se de um orgao muscular oco que se comunica com as tubas uterinas e 

se abre atraves da vagina, adquirindo formato de Y ou T. Localiza-se na cavidade abdominal, 

porem, esta em curta distancia dentro da cavidade pelvica. HAFEZ et al (2004, apud P A I V A 

JUNIOR, 2008, p. 10) ainda complementa dizendo: " [ . . . ] E composto de dois cornos uterinos, 

um corpo e uma cervix ou colo. A cervix [...] e composta por saliencias que, na egua, sao 

caracteristicas as dobras da mucosa e as alcas que se projetam para dentro da vagina. 

Salienta-se que o utero e um orgao muscular adjacente aos oviductos e ao cervix. O 

seu tamanho e condicionado pela idade e numero de partos da egua, isto e, eguas mais velhas 

tendem a apresentar uteros maiores MOREL (2003, apud MENDES, 2011, p. 14) 

Em verdade, as variacoes de forma, tamanho e localizacao do aparelho reprodutor da 

egua sao influenciadas pela raca, epoca reprodutiva, idade, estado reprodutivo e condicoes 

patologicas. Contudo, as mudancas mais imediatas sao influenciadas pelo nivel da distensao e 

pela atividade do colon, reto e bexiga urinaria. Os ovarios e o utero estao em contato intimo 

com as visceras abdominais, podendo o utero ficar com aspecto de T ou suspensos entre as 

alcas intestinais e ficar com aspecto de Y quando vistos dorsalmente (Bergfelt, 2000). 
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Outro orgao presente no sistema reprodutor feminino e a cervix, localizada na parte 

caudal do utero, que e responsavel pela protecao da liga9ao do lumen vaginal e uterino, alem 

do transporte do semen ate o utero. Ja entre o utero e a abertura externa da uretra, encontra-se 

a vagina. E por fim, dois labios externos sao compostos pela vulva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F I G U R A 1- APARELHO REPRODUTOR DE EGUAS 

Ovario 

Tuba uterina 

Cornos uterinos 

Corpo uterino 

Cervix 

Vagina 

Vestibular 

Vulva 

Ligamentos do utero 

Mesovario 

Mesosalpinge 

Mesometrio 

Fonte: FABRO (2011) 

2.2. Fisiologia do sistema reprodutor na egua 

A fisiologia do sistema reprodutor se inicia com a puberdade, nas eguas a puberdade 

come9a entre o decimo e vigesimo quarto mes, com uma media inicial de aproximadamente 

dezoito meses de vida (FRANDSON, 1979,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud P A I V A JUNIOR, 2008). E nesse tempo que 

o animal deixa de ser imaturo e torna-se capacitado a reprodu9ao. Todavia, ha divergencia 

entre os pesquisadores quanto a essa media inicial do inicio da puberdade. 

Atingida a puberdade, a egua passa a ter ciclos reprodutivos com atividade reprodutiva 

poliestico sazonal, ou seja, durante a epoca reprodutiva a egua nao gestante tern ciclos estrais 

repetidos com dura9ao de 21 dias aproximadamente. Para B L A N C H A R D et al (1998 apud 

MOREIRA 2010, p. 11): o ciclo estral e considerado como contendo uma fase folicular 
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(estro) na qual a egua se encontra sexualmente receptiva ao garanhao, o aparelho genital esta 

preparado para aceitar e transporter o semen ate os oviductos para fertilizacao e que envolve o 

processo da ovulacao e uma fase lutea (diestro) na qual a egua nao esta receptiva ao garanhao 

e o aparelho genital esta preparado para aceitar e desenvolver um embriao. 

O periodo de diestro termina com a regressao do corpo luteo (CL) e a iniciacao da 

seguinte fase folicular. A duracao media do ciclo estral nas eguas durante a epoca de 

reproducao fisiologica e de vinte e um dias, sendo que o estro dura 4-7 destes dias. A duracao 

do diestro permanece relativamente constante em 14-15 dias e nao e afetada pela epoca. A 

duracao do estro e mais variavel (variando entre 2-12 dias), sendo tipicamente mais longo no 

inicio da epoca reprodutiva (MOREIRA, 2010). 

Assim, observa-se que o ciclo estral e definido como o periodo entre duas ovulacoes 

consecutivas, acompanhadas por sinais de estro e/ou concentracoes plasmaticas de 

progesterona abaixo de lng/ml ( R O M A N OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 1998). Como visto, as fases que compoem 

este ciclo estao divididas entre o estro (fase folicular) que se caracteriza pela receptividade 

sexual, crescimento folicular e maior secrecao de estrogeno e outra chamada diestro (fase 

luteal) que tern inicio logo apos a ovulacao e se caracteriza por uma ativa resistencia ao 

garanhao e formacao de corpo luteo, com maior secrecao de progesterona (SOUZA, 2007). 

Todavia, apesar de poliestrica, anual ou estacional, muitas eguas, em funcao da 

latitude, exibem atividades ovarianas maximas durante a primavera-verao. Nos meses de 

inverno, essa atividade e bem reduzida e conhecida como anestro sazonal (NEVES et al, 

2011). Trata-se do chamado fotoperiodo que ocorre devido a duracao do periodo de luz/dia 

ser menor, porem, outros fatores tambem sao determinantes, como nutricao, temperatura e 

estado sanitario. 

Logo, a maioria das irregularidades do ciclo estral se associa as mudancas neste 

fotoperiodo. Na visao de P A I V A JUNIOR (2008, p. 16) as variacoes no ciclo reprodutivo sao 

comuns, principalmente devido a falha da ovulacao e desenvolvimento folicular. Tambem nao 

e incomum observar "ovulacao silenciosa", cio sem ovulacao, "cio interrompido" e o cio 

prolongado, alem disso, apos a cobertura ou inseminacao da egua, ocorre um processo 

infeccioso e inflamatorio transitorio. Eguas normais rapidamente eliminam as bacterias e 

componentes que provocam a inflamacao, enquanto outras nao conseguem fazer o mesmo, 

podendo ser explicada essa diferenca entre os dois tipos por fatores relacionados ao 

clareamento uterino, a dilatacao cervical, a atividade do miometrio e a drenagem linfatica. 
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De fato, o inicio do comportamento do cio relaciona-se a maturacao do foliculo e 

aumento na producao de estrogenos que, em regra, determinara a intensidade do cio e 

posteriormente a ruptura do ovario (MOREIRA, 2010). 

2.3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cio do potro 

O cio do potro trata-se de uma das particularidades do sistema reprodutor das eguas. 

Tambem chamado de "cio do poldro", ocorre nas primeiras duas semanas apos o parto, mais 

precisamente entre o 5° (quinto) e 15° (decimo quinto) dias pos-parto. Todavia, como ja dito, 

existe muita divergencia doutrinaria a cerca da fertilidade deste cio. 

Na verdade, o cio do potro e o primeiro cio ou periodo de estro que ocorre apos o 

parto das eguas, com intervalo medio de dez dias, dependendo da egua. Depois desse cio, 

reinicia-se o ciclo de 21 (vinte e um dias) (MOREIRA, 2010). Segundo SCHILELAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al 

(2001, apud P A I V A JUNIOR, 2008, p. 21), durante o cio do potro, o utero esta em processo 

de involucao, apresentando um volume aumentado e posicionamento abaixo do nivel do 

assoalho da pelve. A contratilidade uterina tambem e menor, facilitando o acumulo de fluido 

uterino neste periodo, portanto pode ser considerado o cio do potro como uma situacao de 

suscetibilidade temporaria a endometrite persistente pos-cobertura. 

Isso ocorre devido a alta taxa de hormonios liberadas nos ultimos dias de gestacao 

proporcionando o alto crescimento folicular registrado poucas horas apos o parto. Alguns 

autores acreditam que o cio do potro nada mais e do que o reflexo da grande facilidade que a 

egua apresenta em sair do anestro pos-parto (MENDES, 2011). 

A vantagem da utilizacao desse cio esta no aumento de uma gestacao por ano, haja 

vista o periodo de gestacao ocorrer em torno de 330 a 340 dias. Todavia, alguns estudos tern 

indicado que a taxa de fertilidade neste cio e bastante reduzida quando comparadas com eguas 

cobertas ou inseminadas depois da primeira ovulacao pos-parto, ou seja, do cio do potro. 

MENDES (2011, p. 24) demonstra alguns trabalhos em que foram notados a diminuicao de 

25% da taxa de fertilidade e uma elevacao de seis vezes na taxa de abortos no cio do potro, 

todavia, o proprio autor salienta que trata de uma comparacao relativa. 

Em verdade, muitos acreditam que eguas cobertas/inseminadas no "cio do potro" 

podem ter a fertilidade reduzida devido ao ambiente uterino hostil causado pelo atraso na 

involucao uterina e endometrite persistente. Entretanto, essa taxa de prenhes e severamente 

influenciada por criterios de selecao para a utilizacao ou nao, tais como: Parto normal; 
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expulsao da placenta; minima laceracao vaginal e ausencia de infeccao. A citologia uterina e 

avaliacao ultrassonografica do trato genital de cada egua devem ser utilizado para se tomar tal 

decisao (MOREIRA, 2010). 

Sendo assim, o "cio do potro" podera ser aproveitado obtendo-se altas taxas de 

fertilidade, dependendo das condicoes fisicas do animal ao parto, e do aparelho reprodutor 

pos-parto. Algumas vezes, a baixa fertilidade das eguas, no primeiro estro pos-parto, e 

consequencia do tempo insuficiente para a regeneracao do endometrio, alta susceptibilidade a 

infeccoes ou insuficiente involucao uterina (MENDES, 2011). 

Segundo HODGE (1982,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud MOREIRA, 2010, p. 24), muitas estrategias tern sido 

usadas para garantir e aumentar a fertilidade no cio do potro, dentre elas, pode-se destacar o 

aumento do fotoperiodo de forma artificial, ja que a exposicao das eguas gestantes a um 

fotoperiodo artificial durante o ultimo trimestre vai diminuir a duracao da gestacao em 7-10 

dias e diminuir o risco de retorno a um estado de inatividade ovarica ou anestro apos o parto. 

Todavia, aqui no Estado do Rio Grande do Norte, devido a localizacao geografica, 

proximo a linha do Equador, ha involuntariamente o alargamento desse fotoperiodo, o que 

vem a influenciar positivamente no cio do potro. 

Outro trabalho que viabiliza a utilizacao do cio do potro e o de P A I V A (2009, apud 

MENDES, 2011, p. 24) em que permitiu obter uma taxa de gestacao global superior em 

cobricoes efetuadas no cio do potro quando comparada com as de estros posteriores (66,7% 

versus 59,4%, respectivamente). A autora refere tambem o aumento da fertilidade no cio do 

potro de ano para ano, o que indica que e possivel melhorar este parametro atraves do manejo. 

O fato de as eguas na Coudelaria de Alter Real serem mantidas em pastoreio permanente e, 

como consequencia, praticarem exercicio fisico, pode auxiliar o processo de involucao uterina 

e aumentar as probabilidades de sucesso nas cobricoes no cio do potro. 
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3. M A T E R I A L E M E T O D O S 

Esta pesquisa a metodologia empregada deu-se inicialmente atraves de uma pesquisa 

exploratoria, realizada com levantamentos bibliograficos de trabalhos cientificos publicados 

no meio academico sobre os principals estudos que norteiam a materia. Dessa forma, foi 

possivel entender os conceitos de reproducao equina, cio do potro, aparelho reprodutor das 

eguas e sua fisiologia para depois partir para o levantamento de dados. 

Sendo assim, no que diz respeito a abordagem desta pesquisa, trata-se de quantitativa 

atraves do emprego de dados estatisticos (GIL, 1999). 

Para tanto o levantamento de dados ocorreu em quatro haras, todos situados no estado 

do Rio Grande do Norte, Brasil. Foram eles: haras Cruzeiro, localizado no Municipio de 

Canguaretama, haras Santa Helena, localizado no Municipio de Parnamirim, haras Paraiso, 

localizado no Municipio de Lagoa Salgada, e no haras L L , localizado no Municipio de 

Currais Novos. A escolha destes haras se deu em razao da conveniencia, uma vez que o 

medico veterinario que acompanhou a pesquisa, Filipe de Araujo Lima, presta assistencia 

veterinaria nestes, bem como conhecimento previo dos proprietaries que aceitaram a 

consecucao do trabalho. 

Este levantamento foi feito atraves da tecnica de amostragem, logo, foram analisadas 

116 (cento e dezesseis) eguas da raca quarto de milha, com idade entre 04 a 20 anos, todas 

aparentemente saudaveis, apresentando bom valor nutritional. Sendo estes ultimos fatores 

constantemente monitorados, nas quais as eguas que apresentaram magreza excessiva ou com 

qualquer patologia que pudessem afetar os resultados desse estudo foram descartadas. Para 

tanto, avaliou-se as eguas que entraram no cio do potro considerado entre 5 a 15 dias. Aquelas 

que passados os 15 dias nao apresentaram cio, tambem foram descartadas. 

Nas Figuras 2 e 3, observa-se as eguas que foram destinadas as analises apresentam, 

como dito, bom valor nutritional e sao eguas da raca quarto de milha. 
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F I G U R A 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - EGUAS QUARTO DE M I L H A DO HARAS PARAISO 

A partir da escolha dos haras e entrega dos questionarios, foi feito um novo controle 

de eguas a serem analisadas por meio da divisao etaria. Assim, a divisao etaria dos grupos foi 

feita da seguinte forma: o primeiro grupo de ate 05 anos; o segundo de 06 a 12 anos; e o 

terceiro de 13 a 20 anos, pois segundo KURTZ FILHOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (1998), dessa forma se consegue 

dividir no grupo 01 as eguas jovens e virgens, no grupo 02 eguas com uma certa maturidade 

sexual, e no grupo 03 eguas que podem comecam a apresentar uma queda da funcao 

reprodutiva. Para melhor exemplificar a metodologia de analise das eguas objeto da 

amostragem, vejamos a Tabela 1 a seguir: 
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T A B E L A 1 - METODOLOGIA DE A N A L I S E DAS EGUAS. 

GRUPO FAIXA E T A R I A 

01 ate 05 anos 

02 06 a 12 anos 

03 13 a 20 anos 

Salienta-se que, em todos os haras analisados, as eguas objeto da amostragem 

apresentaram o "cio do potro" e foram cobertas ou inseminadas no periodo compreendido 

entre 01 de Janeiro de 2012 a 30 de abril de 2013. E, a fim de monitorar os resultados, foram 

realizadas as primeiras visitas entre novembro/2011 a dezembro/2011 com o objetivo de 

explicar de forma objetiva o trabalho que seria realizado e entrega dos questionarios (Anexo 

Posteriormente, as visitas ocorreram duas vezes por mes, a cada 15 dias, para que 

fossem verificadas as eguas que foram efetivamente introduzidas no programa. Em tais eguas, 

foi feito o exame clinico especifico, o diagnostico de prenhez, com o auxilio de um aparelho 

de ultrassonografia veterinario digital da marca CHISON, modelo D600VET, transdutor 

linear retal multifrequencial (3,5/5,0/6,0/7,0 Mhz), conforme observa-se na Figura 4. 

F I G U R AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 - ULTRASSOM D I G I T A L U T I L I Z A D O 
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Dessa forma, foram realizados os diagnostics de gestacao a partir da tecnica de 

palpacao retal avaliando as imagens geradas pelo aparelho de ultrassom, conforme 

exemplifica as figuras 5 e 6, e se constatou de forma defmitiva quais as eguas que 

efetivamente estavam ou nao gestantes, seja atraves da monta natural ou por inseminacao 

artificial. E, consequentemente, foi possivel apurar os resultados e relaciona-los de modo a 

verificar se haveria mais eficiencia na monta natural ou na inseminacao artificial em eguas 

cobertas no "cio do potro", bem como, se haveria variacao entre as eguas mais novas (Grupo 

1) ou eguas consideradas mais velhas (Grupo 3). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L7- 4605 5. OH Exam HOde:  ABO 0 1 / 0 1 / 7 0 

GN 6 5 / I PzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA / ZH 1 / FC 1 / FR 3 5 0 0 : 0 7 : 5 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I 8  Fr e e z e  MENU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F I G U R A 5 - 1 5 DIAS DE GESTACAO (VESICULA E M B R I O N A R I A ) 

F I G U R A 6 - I M A G E M DE U M O V A R I O COM DOIS FOLICULOS DOMINANTES 

Nas analises estatisticas os dados relacionados com as taxas de gestacao tanto na monta 

natural e inseminacao artificial foram analisados pelo teste de Chi-quadrado a 5% de 
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significancia. Ja as analises da duracao do cio do potro e intervalos entre partos, e a 

manifestacao do cio do potro foram analisadas pelo teste de Tukey a 5% de significancia. 
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4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R E S U L T A D O S E D I S C U S S A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com emprego da metodologia ja exposta, constatou-se que o indice de gestacao de 

todas as eguas avaliadas foi de 51,7%, ou seja, das 116 (cento e dezesseis) eguas objeto da 

amostragem, nos quatro haras avaliados, 51, 7% ficaram prenhes durante o "cio do potro", 

seja por monta natural ou por inseminacao artificial. Com tais dados pode-se comparar com 

resultados de outros trabalhos de outras regiSes do pais ja publicados, P A I V A (2009) e 

KURTZ FILHOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (1998). A seguir, observa-se a Tabela 2 que demonstra a comparacao 

dos resultados obtidos. 

T A B E L A 2 - C O M P A R A T I V O DAS PESQU1 SAS 

AUTOR R E G I A O I N T E R V A L O NUMERO DE EGUAS MEDIA DE 

T E M P O R A L AVALIADAS EGUAS 

PRENHES 

KURTZ 1983 

FILHO et al Parana/Brasil a 549 37,2% 

(1998) 1994 

PAIVA 2006 

(2009) Lisboa/Portugal a 

2008 

45 66,7% 

DADOS DA Rio Grande do 2012 

PESQUISA Norte/Brasil a 

2013 

116 51,7% 

A partir da tabela 2, observa-se que os dados obtidos nesta pesquisa foram superiores 

ao observado por KURZT FILHO et al (1998), que verificaram uma media da taxa de 

gestacao de 37,2% no uso do primeiro cio pos parto, num estudo envolvendo 549 eguas da 

raca Puro sangue Ingles no Estado do Parana, no entanto foram inferiores aos valores obtidos 

por PAIVA (2009) que constaram valores de 66.7 % no cio do potro e de 59,4 nos cios 

subsequentes. 
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Todavia, sabe-se que muitos sao os fatores que influenciam na eficiencia de uma 

reproducao: alimentacao, regiao, manejo e cuidado com as eguas, dentre outros. Alem disso, 

nota-se que, a pesquisa feita por KURTZ FILHOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (1998), apesar de grande pertinencia 

academica, foi feita na decada de 80-90. 

P A I V A (2009) encontrou melhor indice de gestacao. Isso porque, sua pesquisa 

conseguiu demonstrar que eguas prenhes no cio do potro foram mais ferteis do que em cios 

subsequentes, nos quais a taxa de gestacao foi de 59,4%. E, apesar dos resultados aqui obtidos 

terem sido inferiores, nota-se que deve ser levado em consideracao o periodo (ano) em que 

foram feitas as pesquisas, como a estiagem que assola a regiao no ano de 2012. Por 

consequencia, a alimentacao e controle das eguas, mesmo tendo sido feita a selecao de eguas 

sadias, ficou comprometida. 

Observando a figura 1, constata-se que nao houve diferenca estatistica entre as faixas 

etarias no uso da monta natural, embora o grupo formado por eguas com idade variando entre 

13 e 20 anos de idade apresentou uma taxa de gestacao de 37.5%. Estes valores se 

contrapoem aos obtidos por KURZT FILHO et al. ( 1997) os quais constataram que as eguas 

com mais de 13 anos apresentaram uma diminuicao da sua capacidade reprodutiva expressa 

numa taxa de gestacao inferior e ainda observaram que o segundo cio do potro utilizado foi de 

fertilidade superior ao primeiro, fato este nao avaliado no presente trabalho, o que leva a 

sugerir que a fertilidade do cio do potro pode sofrer variacoes relacionadas com a idade das 

femeas e com a ordem de paricao. 

Na avaliacao da figura 2 no uso da inseminacao artificial, constata-se igual resultado a 

monta natural sem haver diferenca estatistica, embora observa-se que em termos percentuais 

houve uma melhor taxa de gestacao no uso da inseminacao artificial conforme observado na 

figura 3 sem no entanto mostrar diferencas estatisticas significativas 63.64% na inseminacao 

artificial e 44.4 % na monta natural, com uma diferenca de percentual de 19,24% entre ambos 

metodos. Como tambem, nao houve relacao significativa entre o uso da cobertura natural e 

inseminacao artificial no mesmo (Grafico 3). 

Foram avaliadas 72 (setenta e duas) eguas no "cio do potro" cobertas por monta 

natural em haras do Rio Grande do Norte. Fazendo a relacao com a faixa etaria, verifica-se 

que dentre as 72 eguas incluidas no programa, 32 (trinta e duas) confirmaram prenhez e 40 

(quarenta) nao, o que nos propoe a uma media de 44,44% de eguas prenhas neste cio. E o que 

demonstra o Grafico 1. Porem, conforme ja avaliado, quanto ao fator idade neste caso, nao ha 

divergencias significativas, mostrando que nao e um fator determinante para a fertilidade 

nesse cio. 
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MONTA NATURAL 

04 Anos a 05 Anos 06 Anos a 12 Anos 13 Anos a 20 Anos TOTAL 

Grafico 1 - Indice de gestacao em eguas no "cio do potro" por monta natural 

Ja o com relacao as eguas utilizadas por inseminacao artificial, foram analisadas 44 

(quarenta e quatro) eguas inseminadas durante o "cio do potro", dessas, incluidas no programa 

e relacionadas com o fator idade, foram confirmadas 28 (vinte e oito) prenhas, o que resulta 

em 63,64% de eguas prenhes. 
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INSEM INACAO ARTIFICAL 
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Grafico 2 - Indice de prenhes em eguas no "cio do potro" por inseminacao artificial 

Por f im, e valido ainda fazer uma comparacao entre o indice de prenhez da monta 

natural e a inseminacao artificial, correlacionando tambem com a idade das eguas, com o 

objetivo de verificar qual o melhor manejo a ser empregado para que haja uma melhor 

eficiencia na utilizacao do "cio do potro". 

Assim, com os resultados obtidos, pode-se observar que os indices de gestacao na 

inseminacao artificial foram levemente mais altos que indices encontrados na monta natural, 

porem, como visto, estaticamente esses valores nao tiveram diferenca significativa. 

Observa-se ainda que, com relacao ao fator idade, apesar das pequenas diferencas 

encontradas, o grupo etario de 06 a 12 anos obteve maior indice de prenhez, seguido do grupo 

de 04 a 05 anos e por fim, o grupo de 13 a 20 anos, com os menores indices. Entretanto, nota-

se atraves do Grafico 3 que tais diferencas sao consideradas nulas, em razao do pequeno 

indice encontrado. 
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COMPARATIVO - MONTA NATURAL X 

INSEMINACAO ARTIFICIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

04 Anos a 05 Anos 06 Anos a 12 Anos 13 Anos a 20 Anos TOTAL 

Grafico 3 - Comparativo de eficiencia de prenhes no "cio do potro" por monta natural e inseminacao 

artificial 

Alem disso, foram relacionados o intervalo entre o parto e o aparecimento do cio com 

o fator etario, bem como, a duracao desse "cio do potro" com as idades das eguas, usando 

ainda a metodologia dos grupos j a exposta acima. Atraves do uso do programa estatistico 

Instat, observou-se que a variacao desses elementos e infima, nao havendo relevancia 

significativa nos dados encontrados, conforme veriflca-se nas Figuras 7 e 8. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 3 - V A R I A Q A O ENTRE D I A DO PARTO E APARECIMENTO DO CIO DO 

POTRO E M EGUAS QUARTO DE M I L H A E M HARAS DO RN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DIAS ENTRE O PARTO E A M ANIFESTACAO DO CIO 

IDADE EGUAS AVALIADAS 

DIA DA MANIFESTACAO DO 

CIO DESVIO PADRAO 

04 Anos a 05 Anos 22 8,27 1,453 

06 Anos a 12 Anos 70 8,74 1,557 

13 Anos a 20 Anos 24 9,04 1,301 

NS: Nao significante. 

T A B E L A 4 - V A R I A Q A O N A DURAQAO DO CIO DO POTRO E M EGUAS QUARTO 

DE M I L H A E M HARAS DO RN 

DURACAO DO CIO DO POTRO 

IDADE EGUAS AVALIADAS DURACAO EM  DIAS DESVIO PADRAO 

04 Anos a 05 Anos 22 5,727 1,077 

06 Anos a 12 Anos 70 5,829 1,116 

13 Anos a 20 Anos 24 5,667 1,167 

NS: Nao significante. 
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Observa-se nas Figuras 7 e 8 que nao houve variacao significativa entre grupos etarios, 

haja vista com relacao ao intervalo entre o parto e o inicio do cio, nota-se uma media de 8,27 

dias em ate 05 anos, 8,74 dias em eguas de 06 a 12 anos e 9,04 em eguas de 13 a 20 anos. Ja 

com relacao a duracao desse cio, os valores foram de 5,25 dias para eguas do Grupo 1, 5,56 

dias para as do Grupo 2 e 5,17 dias para o Grupo 3. Logo, a eficiencia do "cio do potro", 

comprova-se, nao teve relacao com o fator etario. Observou-se ainda que, as eguas com maior 

protecao materna para com seus potros apresentaram maior intervalo de dias para entrar no 

cio, ou mesmo, nao demonstraram o cio. 
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5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C O N C L U S A O 

Dessa forma, a reuniao destes resultados nos indica claramente a viabilidade do uso do 

"cio do potro" nos haras estudados, com resultados de ate 69,23% no uso da inseminacao 

artificial. Embora nao foi observada diferenca estatistica entre os grupos testados, sugere-se 

que os valores percentuais obtidos no uso da inseminacao artificial podem estar relacionados 

com o acompanhamento da dinamica folicular e da ecotextura uterina e o uso do hormonio 

indutor da ovulacao hCG ou Deslorelina (GnRH) nos programas de reproducao assistida. 

Diante de tudo que fora exposto e, com base nos dados obtidos durante a pesquisa, 

observa-se que a utilizacao do "cio do potro" apresenta viabilidade. Isso porque, nota-se que 

os resultados tanto com monta natural quanto com inseminacao artificial foram satisfatorios 

com relacao a taxa de gestacao. Alem disso, percebeu-se que, apesar de existir variacao entre 

a gestacao das eguas com relacao ao fator idade, a diferenca foi tao infima que nao constitui 

fator limitante a expressao da fertilidade no grupo de eguas estudadas. 

Sendo assim, os resultados aqui analisados sao de grande valia para os criadores e 

veterinarios do estado do Rio Grande do Norte, haja vista a utilizacao e viabilidade do "cio do 

potro" maximizar o numero de potros nascidos por ano. 
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AnexozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1: 

Ficha/Questionario numero: . Data: 

Dados da propriedade 

Proprietario: 

Contato: 

Propriedade: 

Cidade: 

Estado: 

Dados do animal: 

Nome: 

Numero de registro (se houver): 

Raca: . 

Idade: . 

Pelagem: . 

Dados especificos: 

Ja pariu alguma vez? ( ) Sim. ( ) Nao. 

Se sim, quantas vezes? . 

Data (periodo do ano) da ultima paricao: 

Ocorreu algum problema na paricao? ( ) Sim. ( ) Nao. 

Se sim, qual: 

Entrou no cio apos paricao? ( ) Sim. ( ) Nao. 

Com quantos dias entrou no cio? . 

Esse cio, durou quantos dias? . 

Realizou: ( ) Monta natural. ( ) Inseminacao artificial. 

Confirmou prenhes? ( ) Sim. ( ) Nao. 

Pariu normal? ( ) Sim. ( ) Nao. 

Se abortou, qual o periodo de gestacao? 


