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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GUEDES, Luis Henrique de Lima. Manejo reprodutivo de pequenos animais 

[Reproductive Management of Small Animals] 2013. 28f. Monografia (Medicina Veterinaria) 

- Unidade Academica de Medicina Veterinaria, Universidade Federal de Campina Grande. 

A populacao de pequenos animais no Brasil aumenta a cada dia e as areas ligadas a 

este mercado vem experimentando um importante desenvolvimento, como o manejo 

reprodutivo e o uso de biotecnologias aplicados a reproducao de caes e gatos. Assim, o 

objetivo deste trabalho foi de realizar um levantamento bibliografico sobre as tecnicas do 

manejo reprodutivo na criacao de caes e gatos de modo a contribuir com o conhecimento das 

tecnicas utilizadas na reproducao assistida nessas especies. Femeas em anestro, podem ter o 

estro induzido com o uso de hormonios, estimulando a ovula9§o. Porem, a producao 

excessiva de filhotes tern levado a necessidade de sacrificio ou abandono de um grande 

numero de animais. Por isso, o controle da fertilidade e indispensavel para evitar prenhez 

indesejaveis, seja por metodos cinirgicos, ou medicamentosos ou com o uso de hormonios 

contraceptivos nao esteroides. Atualmente, as biotecnologias estao aliadas a reprodu9ao dos 

pequenos animais, principalmente a insemina9ao artificial. Essa tecnica pode ser utilizada 

como um meio alternativo quando da impossibilidade de realiza9ao de monta natural, devido 

a problemas anatomicos, comportamentais e sanitarios, ou ainda, quando da utiliza9ao de 

semen refrigerado ou congelado. A insemina9ao feita com semen congelado-descongelado 

requer uma programa9ao modificada e tecnica mais sofisticada para garantir a concep9ao de 

sucesso. Por isso, varios metodos tern sido desenvolvidos para a finalidade de fornecer semen 

ao utero: insemina9ao transvaginal, intrauterina, transcervical, entre outras. Portanto, de 

acordo com o que foi abordado nesta revisao, pode-se concluir que e de extrema importancia 

o conhecimento sobre o manejo reprodutivo dos pequenos animais e o conhecimento da 

fisiologia reprodutiva destes. O entendimento do padrao endocrino e suas inter-rela9oes, e de 

como a fun9ao reprodutiva e influenciada pelo ambiente hormonal individual, tern papel 

critico no desempenho do animal, pois cadelas e gatas apresentam particularidades que nao 

sao observadas em outras especies. 

Palavras-chave: Pequenos Animais. Controle do Estro. Inseminacao Artificial. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GUEDES, Luis Henrique de Lima. Reproductive management of small animals [Manejo 

Reprodutivo de Pequenos Animais]. 2013. 28f. Monografia (Medicina Veterinaria) - Unidade 

Academica de Medicina Veterinaria, Universidade Federal de Campina Grande. 

The population of small animals in Brazil increases day by day, and areas related to 

this market is experiencing an important development, like reproductive management, and the 

use of reproductive biotechnologies applied to the reproduction of dogs and cats. The 

objective of this study was to conduct a literature review on the techniques of reproductive 

management in breeding dogs and cats in order to contribute to the knowledge of techniques 

used in assisted reproduction in these species. Females in anoestrus may have estrus with the 

use of hormones stimulating ovulation. However, excessive production of puppies has led to 

them abandonment or sacrifice. Because of this, the fertility control is essential to prevent 

unwanted pregnancy, by surgical methods or medication or with the use of nonsteroidal 

contraceptive hormones. Nowadays, biotechnologies are coupled with the reproduction of 

small animals, especially artificial insemination. This technique can be used as an alternative 

when the impossibility of natural mating, due to anatomical, behavior or health problems, or 

the necessity to use cooled or frozen semen. The insemination with cooled or frozen semen 

thawed programming requires a more sophisticated technique and adjusted to ensure 

successful conception. Therefore, a lot of methods have been developed for the purpose of 

providing semen into the uterus: transvaginal, intrauterine or transcervical insemination, and 

others. So, in accordance what has been discussed in this review, the conclusion that it is 

extremely important knowledge about the reproductive management of small animals and 

knowledge of reproductive physiology of them. Understanding the endocrinology and their 

interrelationships, and how reproductive function is influenced by the hormonal environment, 

with a critical role in the performance of the animal , bitches and cats have special features 

that are not observed in other species. 

Keywords: Small Animals, Estro control, Artificial Insemination. 
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1 INTRODUCAO 

As evidencias mais antigas dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rela9ao entre o homem e os caes datam de 12 mil anos 

antes de Cristo, em que ossos de homens e caes aparecem na mesma tumba. A in tera9ao 

homem-animal tern sido abordada pela sociologia, psicologia, antropologia, medicina 

veterinaria e outras (UYEHARA, 2004). A rela9ao com os gatos nao e diferente, pois e 

notorio em escrituras egipcias antigas fatos convivendo junto com humanos. Registros 

relatam que esses animais eram considerados sagrados, uma vez que ha achados de gatos 

mumificados, mas ha tambem evidencias de que os felinos eram usados tambem para controle 

de pragas, principalmente de ratos, que atacavam a produ9ao e o estoque de graos. 

Segundo dados da ABINPET (2012), em 2011 a popula9ao de animais de estim a9ao 

no Brasil era de 36,8 milhoes de caes, seguida pela popula9ao de peixes, de 25,2 milhoes e a 

de gatos aparece em terceiro lugar, com 21,8 milhoes. Ainda de acordo com a empresa, o 

faturamento do setor Pet Brasil, em 2011 foi de R$ 12,2 bilhoes, correspondendo a uma 

par t icipa9ao na com posi9ao do PIB (Produto Interno Bruto) de 0,39%, ficando atras apenas 

das industrias de automoveis, beleza e cuidados pessoais e de celulares. 

Com todo esse contingente de pequenos animais no Brasil e investimento no mercado, 

areas importantes no desenvolvimento de pequenos animais tern ganhado cada vez mais 

destaque, como o manejo reprodutivo, que ocupou grande espa90 na ultima decada. A 

u t iliza9ao de biotecnologias aplicadas a reprodu9ao de pequenos animais adequada, agregada 

a um manejo reprodutivo melhoram os resultados finais na reprodu9ao animal. 

Com base nesses aspectos constituem-se em objetivos do presente trabalho realizar um 

levantamento bibliografico sobre as tecnicas do manejo reprodutivo na cr ia9ao de caes e gatos 

de modo a contribuir com o conhecimento das tecnicas utilizadas na reprodu9ao assistida 

nessas especies. 
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2 REVISAO DE L I T E R A T U R A 

2.1 Puberdade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FrandsonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et ah, (2003) definem puberdade nas femeas como o primeiro estro 

acompanhado por ovula9ao. Hafez (1995), por sua vez, defende que um animal atinge a 

puberdade quando estiver capaz de liberar gametas e de manifestar uma sequencia completa 

de comportamento sexual. A puberdade e basicamente o resultado de um ajuste gradual entre 

atividade crescente gonadotrofica e a habilidade das gonadas em assumir simultaneamente a 

esteroidogenese e a gametogenese. 

O termo puberdade e usado para definir o inicio da vida reprodutiva e, para a femea, o 

inicio da atividade ovariana. Na femea, a puberdade em geral esta associada a primeira 

apari9ao do estro; contudo, a puberdade tambem inclui eventos que precedem imediatamente 

o inicio da atividade ovariana (SWENSON e REECE, 1996). 

O inicio da puberdade na cadela ocorre 2 a 3 meses apos ter atingido o tamanho 

adulto. Entre as ra9as ela varia de 6 a 12 meses de idade. A cadela apresenta um periodo de 

inatividade ovariana (anestro) incomumente longo, que nao esta relacionado com o 

fotoperiodo ou a nutri9ao. Devido a isso ela e algumas vezes considerada monoestrica. Entre 

os animais que exibem pseudociese, ela e mais frequente na cadela (SANTOS e 

FERRAZZOLI, 2001). 

No inicio da vida animal, a secre9ao hipotalamica de gonadotrofinas e muito sensivel a 

inibi9ao por feedback negativo pelo estrogenic Durante esse periodo, pequenas quantidades 

de estrogenio sao suficientes para inibir a sintese e a Hbera9ao de gonadotrofinas. Sob essas 

condi96es fisiologicas, os foliculos nao sao capazes de desenvolver-se de maneira 

significative Nesse periodo ocorrem dois eventos que permitem o estabelecimento da 

ciclicidade ovariana. Primeiro ha um decrescimo na sensibilidade do hipotalamo ao feedback 

do estrogenio. Com isso, a frequencia de liberacao pulsatil de GnRH pelo hipotalamo aumenta 

e as gonadotrofinas c o n t a i n a ser secretadas em quantidades significativas. A maior 

frequencia na libera9ao pulsatil de GnRH estimula o desenvolvimento folicular ao ponto de 

forma9ao do antro e final do desenvolvimento folicular. Segundo, o aumento da secre9ao de 

estrogenio resulta em estimulo por feedback positivo do hipotalamo e da hipofise anterior, 

ocasionando a libera9ao de gonadotrofinas. Essa onda de gonadotrofina nao causa a ovula9ao, 

mas ocasiona significante produ9ao de progesterona, provavelmente pelos foliculos ovarianos 
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luteinizados. A fase progesteronica tem curta duracao e e seguida em poucos dias por outra 

onda de LH, que conduz a ovula9ao (HAFEZ, 1995). 

Grandes varia9oes na sincroniza9ao da puberdade podem ser encontradas em uma 

unica especie, dependendo do clima, do nivel de nutri9ao e da hereditariedade (FRANDSON zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

et al, 2003). A idade da puberdade pode ser influenciada pelo ambiente flsico, 

fotoperiodismo, idade e ra9a da mae, ra9a do pai, e diferentes reprodutores dentro da ra9a, 

heterose, temperatura, ambiente, peso corporeo afetado pela nutri9ao. A idade do inicio da 

puberdade em femeas de gatos tem sua media entre 8 a 10 meses, sendo os extremos de 4 a 20 

meses. Os gatos machos tem espermatozoides presentes nos tubulos seminiferos com 6 a 8 

meses de idade e ejaculam com 7 a 9 meses (SWENSON e REECE, 1996). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 O Ciclo Estral na Cadela 

O ciclo estral canino consiste de quatro fases recorrentes (Figura 1), a saber: proestro, 

estro, diestro e anestro. O intervalo entre cios varia entre cadelas, com media relatada de 6 a 7 

meses. Causas subjacentes de varia9ao no intervalo interestro inclui ra9a e ambiente 

(KUSTRITZ, 2012). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em cadelas que nao foram cobertas 

as concentracdes hormonais sanguineas sao 

equivalentes as verificadas na prenhez. 

Pode haver sinais de pseudociese 

M etaestro 

90 dias 

Comprimento 

variavel 

Periodo de 

inatividade sexual 

Anestro 

75 dias 

Inicio do "cio"; vuVa edemaciada, 
A cadela aceita o macho. Secrecao sanguinolenta, atrai 

Vulva muito turgida. machos, mas nao permite a 

secrecao amarelo-palha cobertura 

Ovulacao 2 dias apos o 

Inicio do estro 

Figura 1 - 0 ciclo estral na cadela. 
Fonte: Ptaszynska, 2009. 
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2.2.1 Proestro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O proestro caracteriza-se pelo inicio do entumecimento da vulva, com proliferacao 

epitelial na vagina, cornificacao e edema; aumento do numero de celulas epiteliais em 

esfregacos vaginais; e por um fluxo sanguineo proveniente do utero que persiste por 

aproximadamente duas semanas. Neste periodo, a cadela apresenta comportamento arredio, 

com constantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA inquieta9ao e extrema excita9ao. Ingere muita agua, causando uma constante 

m ic9ao, o que parece exercer certa atra9ao sobre os machos, devido a secre9ao vaginal conter 

feromonios. Contudo, durante o proestro a cadela nao permite o coito, demonstrando 

inclusive, certa hostilidade para com os machos que a perseguem (DERIVAUX, 1980). 

O perfil celular do esfrega90 epitelial muda, deixando de ser dominado por celulas 

parabasals (acompanhado pela var ia9ao do numero de neutrofilos), e passa a ser dominado 

sucessivamente por celulas grandes intermediarias e pequenas escamosas, e em seguida, 

celulas grandes cornificadas ate que finalmente inteiramente constituidas por (98-100%) 

celulas cornificadas e com ausencia de neutrofilos que ja nao atravessam o epitelio 

engrossado. A descarga serosanguinolenta envolve fluido seroso contendo eritocitos intactos e 

lisados e sua hemoglobina originaria por diapedese do utero. Na endoscopia vaginal aparece a 

mucosa edematosa, mudando progressivamente para o rosado a partir do branco, com o fluido 

serosanguinolento na superficie; e no aprofundamento dobras vaginais que se tornam mais 

proeminentes em ambos os eixos, produzindo aparencia lisa (JEFFCOATE e LINDSAY, 

1989). 

Recusas de tentativas de monta mudam progressivamente de agressivo para 

ambivalente. Atra9ao masculina envolve secre9ao com ferormonio e metil-p-hidroxibenzoato 

de metilo foi identificado como um atrativo sexual nas secre96es vaginais de estro em cadelas. 

O proestro termina com o aparecimento de comportamentos receptivos a ocorrer tipicamente 

0,5-3 dias apos o pico nos niveis de estradiol e de dentro de um dia do pico de LH 

(CONCANNON, 2011). 

2.2.2 Estro 

O estro corresponde ao periodo de aceita9§o do macho. O periodo estral e de dura9ao 

variavel (3 a 21 dias; media de nove dias) e a ovula9ao, que e espontanea, ocorre 1 a 3 dias 

apos a primeira aceita9ao. A cadela apresenta a particularidade de que o primeiro globulo 

polar somente se libera apos a ruptura do foliculo (DERIVAUX, 1980). 
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A cadela comeca a exibir os sinais do estro quando a concentracao de estrogeno 

circulante comeca a declinar e a progesterona serica aumenta (OLSON e NETT, 1986; 

CONCANNONzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 1989; FELDMAN e NELSON, 2004). Esse fato deve-se a producao 

em excesso de progesterona, que e utilizada como precursora na producao de estrogeno. Alem 

disso, ocorre luteinizacao das celulas da granulosa dos foliculos maduros, que passam a 

produzir progesterona levando ao aumento de sua concentracao no sangue. Outro evento 

estimulado pela queda de estrogeno e elevacao da progesterona, segundo Feldman e Nelson, 

(2004), e o feedback positivo sobre o hipotalamo e a hipofise, resultando na secrecao do 

hormonio foliculo estimulante (FSH) e tambem na onda pre-ovulatoria de LH. Concannon et 

al., (1989) citam que, na maioria dos ciclos, essa onda pre-ovulatoria de LH ocorre um dia 

antes da transicao do proestro para o estro, e sua duracao varia entre 24 a 96h (JOHNSTON et 

al, 2001). 

A progesterona e produzida pelas celulas da granulosa nos foliculos maduros que 

sofrem luteinizacao sob influencia do LH (ALLEN, 1995) antes do estro. No momento da 

onda pre-ovulatoria de LH, a concentracao de progesterona encontra-se em torno de 2 a 4 

ng/mL. Essa elevacao na concentracao da progesterona (minimo de 1,0 ng/mL) e considerada 

responsavel pelo comportamento receptivo da femea ao macho. No momento da ovulacao, 

dois dias apos o pico de LH, a concentracao de progesterona encontra-se entre 4 a 10 ng/mL 

(FELDMAN e NELSON, 2004). A cadela parece ser singular ao apresentar comportamento 

de estro sob influencia de concentracao elevada de progesterona (JOHNSTON et al, 2001). 

A ovulacao, que e espontanea na cadela, ocorre 24 a 72 horas apos a onda de LH 

(OLSON e NETT, 1986; ETTINGER, 1992; FELDMAN e NELSON, 2004), entre o 2° ou 3° 

dia do estro (TSUTSUI, 1989), 24 a 48 horas apos a aceitacao do macho pela femea (HOLST 

e PHEMISTER, 1975). A cadela ovula ovocitos primarios, e a primeira divisao meiotica se 

completa no oviduto dentro de tres dias apos a ovulacao (ETTINGER, 1992; FELDMAN e 

NELSON, 2004). Altos indices de fertilidade estao associados a coberturas ocorridas entre os 

dias zero a cinco apos o pico de LH (HOLST e PHEMISTER, 1975; FELDMAN e NELSON, 

2004). Nao ha confirmacao de gestacao proveniente de coberturas ocorridas nove a dez dias 

apos a onda de LH (FELDMAN e NELSON, 2004). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.3 Diestro 

As cadelas passam por uma fase liitea prolongada com significativa producao de 

progesterona, o que pode levar a mudancas fisicas, podendo ser atribuidas a prenhez ou nao. 
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Estas mudancas incluem desenvolvimento mamario. Elevadas concentracoes de progesterona 

tambem estao associadas a altera9oes uterinas proprias da prenhez, incluindo hiperplasia do 

endometrio e aumento da atividade secretora das glandulas endometrials (KUSTRITZ, 2012). 

Durante o diestro e em ausencia de fecunda9ao, os corpos luteos permanecem ativos 

durante aproximadamente 60 dias. A presen9a dos corpos luteos e acompanhada de 

modifica9oes progestacionais do utero e das glandulas mamarias. Em alguns casos, a 

regressao e seguida de secre9ao lactea e de um comportamento materno (DERIVAUX, 1980). 

Nas cadelas nao prenhes, o diestro pode ser prolongado, pois pode haver um declinio 

mais variavel nas concentra9oes de proteinas sericas, de tal forma que os diestros podem durar 

49-79 dias apos a ovula9ao. Estes corpos luteis sao mantidos espontaneamente no inicio do 

diestro, mas dependem da secre9ao de LH e prolactina pela glandula pituitaria na segunda 

metade do diestro, a secre9ao de progesterona a partir de corpos luteis e estimulada por LH e 

prolactina, podem desempenhar um papel importante para suprimir a capacidade de resposta 

do foliculo ovariano em desenvolvimento (KUSTRITZ, 2012). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.4 Anestro 

O periodo de anestro corresponde a regressao do corpo luteo e ao repouso do aparelho 

genital, com uma dura9ao variavel (DERIVAUX, 1980). Anestro canino envolve a ausencia 

de evidencia ostensiva da atividade ovariana, com uma dura9ao minima de 7 semanas apos 

quedas de progesterona a niveis abaixo de 1 -2 ng/mL, e medias de 18-20 semanas (OKKENS 

e KOOISTRA, 2006). O anestro traduz um estado de completa inatividade sexual, sem 

manifesta96es de cio. E um sintoma frequente de temporaria ou permanente depressao da 

atividade ovariana, provocado por altera9oes estacioais no ambiente fisico, deficiencias 

nutricionais, "estresse" da lacta9ao e envelhecimento. Determinadas condi9oes patologicas 

dos ovarios ou do utero tambem suprimem o cio (HAFEZ, 1995). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

23 O Ciclo Estral na Gata 

As femeas de gatos domesticos geralmente alcan9am a puberdade aos 6-9 meses de 

idade ou com peso corporal de 2,3 a 2,5 kg (VERSTEGEN, 2000). Sao poliestricas sazonais, 

manifestando anestro prolongado resultante da reducao do numero de horas diarias de luz 

(JOHNSTONzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 1994). O inicio e a dura9ao da atividade ovariana tambem estao 

intimamente relacionados ao numero de horas diarias de luz. O inicio do cio e brusco, 
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prevalecendo cerca de 4 dias quando em presenca do macho, cujo aceitacao se da ao redor do 

terceiro dia. Na ausencia do macho, o cio pode persistir ate 9 ou 10 dias, reaparecendo de 15 

dias a 3 semanas mais tarde (DERIVAUX, 1980). 

A gata e a unica femea entre as especies domesticas na qual a ovulacao e induzida pela 

copula, ocorrendo de 24 a 30 horas apos. Se a gata tiver contato coital, mas falhar na 

concepcao, uma fase luteinica de 35 dias prolonga o inicio do proximo proestro, com um 

tempo minimo de 42 dias entre estros e se sugere um intervalo minimo de 7 dias antes do 

proximo desenvolvimento folicular (SANTOS e FERRAZZOLI, 2001). 

A penetracao pelo macho inicia uma onde de liberacao de LH (dentro de minutos) na 

gata, que tem duracao de 4 a 16 horas; a ovulacao ocorre 24 a 32 horas depois. Se o gestacao 

nao ocorrer apos o acasalamento (e ovulacao), ocorre a fase luteinica de 35 a 40 dias 

(SWENSON e REECE, 1996). 

A duracao media do ciclo estral e de cerca de 6 dias (variando de 2 a 19 dias) (ROOT; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

et al, 1995). O periodo de cio pode ser dividido em proestro e estro. O proestro (1 a 4 dias) e 

seguido pelo estro (3-10 dias). Ha consideravel variabilidade na expressao do estro pela gata. 

Algumas gatas nao manifestam o estro, ainda que a atividade ciclica folicular possa ser 

demonstrada por modificacoes nos niveis de estrogenio nesse periodo. Em seguida, ocorre um 

curto periodo de inatividade sexual (interestro), quando as concentracoes plasmaticas de 

estrogeno geralmente sao reduzidas a valores basais. Na ausencia de copula ou ovulacao 

espontanea, este ciclo de eventos e repetido ate o final da estacao fertil (GUDERMUTH et al, 

1998). O ultimo interestro da estacao de cobertura e seguido de um longo periodo de 

inatividade sexual (anestro, a estacao de nao cobertura), que se mantem ate o primeiro 

proestro do proximo periodo de atividade sexual. Isto geralmente ocorre quando os dias 

passam a ser mais curtos e pode nao ser observado em gatas confinadas, submetidas a 

fotoperiodos artificialmente constantes (PTASZYNSKA, 2009). 

A pseudoprenhez, de duracao aproximada de 36 dias (variacao de 25 a 45 dias), pode 

ocorrer apos uma cobertura infertil ou caso a ovulacao seja estimulada artificialmente. A 

pseudoprenhez na gata, em geral, nao se associa a alteracoes comportamentais ou lactacao 

(CHRISTIANSEN, 1988). A regressao do corpo luteo comeca ao redor do vigesimo oitavo 

dia. O corpo luteo gravidico nao e indispensavel na segunda metade da gestacao. O ovo atinge 

a cavidade uterina umas 100 horas apos a ovulacao. O numero de oocitos emitidos 

normalmente varia entre 3 a 4, o que relativamente escasso em relacao ao peso da mae. O 

estro subsequente atrasa em media 45 dias (variacao de 35 a 70 dias), isto e, cerca de metade 

da duracao de uma gestacao felina normal (PTASZYNSKA, 2009). 
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2.4 Formas de Deteccao do Estro 

2.4.1 Alteracoes do Sistema Genital no Estro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o proestro ate o estro, o sistema genital da cadela e da gata sofre algumas 

alteracoes, como a tonalidade da vulva. (KUSTRITZ, 2012). O epitelio vaginal durante o 

proestro torna-se mais espesso, devido a um aumento do fluxo sanguineo naquela area. As 

camadas epiteliais superficiais se queratinizam e se desprendem mais facil e intensamente 

quanto mais proximo estiver o momento do cio. Neste momento ha tambem a presenca de 

uma secrecao genital, o muco vaginal. Muito abundante e filamentoso no cio, esta secrecao 

toma-se viscosa e compacta durante a fase luteinica, transformando-se em um tampao denso e 

esbranquicado no caso de gestacao (DERIVAUX, 1980). 

2.4.2 Citologia Vaginal 

A citologia vaginal e um exame laboratorial complementar de grande utilidade no 

auxilio do entendimento do comportamento e manejo reprodutivo da cadela (HOLST; 

PHEMISTER, 1975). O epitelio vaginal e classificado histologicamente como estratificado 

pavimentoso, sendo particularmente sensivel as alteracoes hormonais, em especial a acao do 

estrogeno (VANNUCCIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 1997). O estrogeno promove o espessamento do epitelio, 

tornando as celulas do lumen vaginal cada vez mais distantes do seu. suprimento sanguineo e 

promovendo assim protecao a mucosa no momento da copula. As diferentes celulas 

encontradas na colpocitologia designam distintos estagios de morte celular. Elas podem ser 

classificadas como: basais e para basais, celulas intermediarias pequenas e grandes, celulas 

superficiais e celulas anucleadas (FELDMAN e NELSON, 1996). 

2.4.3 Ultrassonografia Ovariana 

Foliculos podem ser visto no ultrassom transabdominal em cadelas, especialmente 

com avaliacoes seriadas de uma determinada cadela. A ovulacao nao e facilmente definida 

por alteracoes na aparencia sonografico como foliculos nao colapsem ao tempo de ovulacao e 

os corpos luteos muitas vezes tem um centro cistico. Esta tecnica nao e comumente utilizado 

na pratica clinica para determinar a fase do ciclo na cadela (KUSTRITZ, 2012). 
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2.4.4 Ensaios Hormonais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O LH e o estimulo para ovulacao nas cadelas e a medicao direta deste hormonio e o 

diagnostico mais preciso nestes animais. Porem, os ensaios de LH comercial nao estao 

totalmente avaliados para seu uso em cadelas, o que torna seu uso impraticavel para casos 

clinicos. Ensaios hormonais com progesterona sao os mais comumente realizados para 

avaliacao da data de ovula9ao nas cadelas, isso porque as concentra9oes sericas deste 

hormonio podem ser usadas para inferir a data do provavel pico de LH, prevendo, assim, a 

data da ovula9ao. No geral, a concentra9ao de progesterona do dia do pico de LH e em torno 

de 2,0 ng/mL, e no dia da ovula9ao de 4,0 a 10,0 ng/mL (KUSTRITZ, 2012). 

2.5 Inducao do Estro 

A fim de induzir ovula9ao em femeas em anestro ou aciclicas, um unico foliculo ou 

um grupo de foliculos deve ser estimulado para se desenvolver ate um estagio de maturidade, 

de modo que, uma onda de hormonios luteinizantes (LH) ou um hormonio com propriedade 

semelhante ao LH provoque a ovula9ao. (HAFEZ, 1982) 

Para se obter resultados reprodutivos positivos, a indu9ao do estro deve se iniciar 

durante o anestro. Durante o diestro, as cadelas tendem a nao responder a indu9ao do estro ou 

responder de forma menos intensa e os ciclos induzidos geralmente nao sao ferteis. Isto 

provavelmente se deve a uma regenera9ao uterina insuficiente que impede a ocorrencia da 

implanta9ao. Portanto, deve ser enfatizado que antes da realiza9ao da indu9ao do estro, a 

historia reprodutiva acurada sobre o im'cio do ciclo estral anterior deve ser conhecida. Se o 

historico reprodutivo nao estiver dispomvel, a concentra9ao serica de progesterona deve ser 

mensurada. Os protocolos de indu9ao do estro so devem ser iniciados se forem obtidas 

concentra9oes basais de progesterona sericas (< 1,0 ng/mL) (GOBELLO, 2002zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

MARTINS, 2003). 

Estimulos sociais e luminosos sao os metodos mais naturais e mais ofensivos de 

indu9ao do estro. Reunir a cadela com outras femeas que estao ciclando ou com um macho e 

indicado como uma primeira tentativa de apressar a ciclicidade. Metodos de indu9ao do estro 

que utilizam gonadotrofinas incluem a administra9ao em serie de FSH ou eCG para induzir o 

desenvolvimento folicular e o proestro, seguido de LH ou hCG para induzir a ovula9ao dos 

foliculos. Protocolos similares tem sido descritos utilizando gonadotrofinas exogenas 

precedidas por estrogenos, a fim de atuar como "estrogen primer" (sensibilizador estrogenico) 
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sobre eixo ovariano-pitaitario-hipotalamico. O GnRH e seus analogos tambem tem sido 

usados para induzir ciclos estrais (GOBELLO, 2002zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud MARTINS, 2003). 

A ineficiencia e a baixa seguran9a dos protocolos hormonais para cadelas podem ser 

demonstradas atraves da ocorrencia de hiperestimula9ao ovariana, produ9&o supra fisiologica 

de estrogenos, falha na ovula9ao, luteolise prematura e forma9ao de anticorpos. Um estudo 

com cadelas demonstrou que, utilizando-se ultra-sonografia e histologia, exceto nos 

tratamentos com agonistas da dopamina, em todos os protocolos hormonais, a dinamica 

folicular diferiu muita daquela que ocorre nos ciclos espontaneos (VERSTEGEN, 2002 apud 

MARTINS, 2003). 

Nas ultimas duas decadas, um grande avan9o na indu9ao de estro em cadelas, se deu 

atraves da descoberta de que os agonistas dopaminergics podem controlar o intervalo 

interestro. Atualmente, eles sao considerados compostos confiaveis na indu9ao do estro nessa 

especie (OKKENS et al, 1985; VERSTEGEN, 2002 apud MARTINS, 2003). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 Controle de Fertilidade 

A produ9ao excessiva de filhotes leva a necessidade de sacrificio de um grande 

numero de caes, considerados indesejaveis. Portanto, o controle do estro em cadelas possui 

grande importancia socioeconomica, alem de ser saudavel para as cadelas, quando realizado 

corretamente. Existem dois metodos de controle do estro: o cirurgico (ovariohisterectomia) e 

o medicamentoso (PTASZYNSKA, 2009). 

O controle da reprodu9ao em gatos e a forma para controlar as popula96es de animais 

andarilhos, sem donos. O metodo cirurgico tem sido o mais escolhido para castra9ao. As 

novas alternativas para gatos incluem o uso de implantes de libera9ao lenta de GnRH-agonista 

ou a vacina9ao com GnRH (GOERICKE-PESCH et al, 2013). 

2.6.1 Metodo Cirurgico 

Em muitos paises ha uma tendencia a castra9ao precoce (KUSTRITZ e OLSON, 2000 

apud PTASZYNSKA, 2009). A remo9ao cinirgica dos ovarios e do utero 

(ovariohisterectomia) geralmente e muito eficiente e oferece muitos beneficios. Entretanto, 

embora economicamente vantajoso a longo prazo, a castra9ao nao e adequada para todas as 

cadelas, especialmente para aquelas que sao destinadas a reprodu9ao. A ovarohisterectomia 
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nao e um procedimento desprovido de risco e alguns proprietaries nao desejam submeter seus 

animais a uma cirurgia (BURROWzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 2005). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6.2 Metodo Mcdicamentoso 

A maioria dos agentes empregados no controle quimico do estro sao hormonios 

esteroides naturais ou sinteticos: principalmente progestagenos ou androgenos. Mais 

recentemente, alternativas nao esteroidais (por exemplo, vacinas, agonistas e antagonistas do 

GnRH) foram pesquisadas (VERSTEGEN 2000; GOBELLO 2006), mas nenhum destes 

agentes foi aprovado para uso em cadelas ate o momento. 

Estudos realizados em diversas especies mostraram que os progestagenos tem varias 

acoes: Antigonadotrofica (suprimem o desenvolvimento folicular e, portanto, a produ9ao de 

estrogeno; impedem a ovula9ao e a forma9ao de corpo luteo), antiestrogenica (controlam o 

sangramento vaginal), antiandrogenica (reduzem o impulso sexual no macho), contraceptiva 

(interferem no transporte dos espermatozoides e dessincronizam os eventos que precisam 

estar sincronizados para que ocorra a prenhez). A potencia relativa dos diferentes 

progestagenos varia; portanto, os resultados obtidos com um composto podem nao se aplicar a 

outros (MARTINS, 2003). 

Diversos esteroides sinteticos, incluindo os progestagenos, como a proligestona 

(Conhecida comercialmente por Delvosteron), o acetato de medroxiprogesterona, o acetato de 

megestrol (BURKE e REYBOLDS, 1975), o acetato de clormadinoma e os androgenos (por 

exemplo, o acetato de mibolerona), sao empregados no controle da ciclicidade das cadelas 

(VERSTEGEN, 2000). A proligestona e um progestageno de segunda gera9ao, que pode ser 

usado para supressao, adiantamento temporario ou adiantamento permanente do cio em 

cadelas. A incidencia de pseudociese em cadelas submetidas a adiamento permanente do estro 

por inje96es de proligestona e de apenas 3,9%, mais baixa do que em cadelas que ciclam 

normalmente (VAN OS e EVANS, 1980). 

Apos o regime inicial de doses, a manuten9ao com uma inje9ao a cada 5 a 6 meses e 

eficiente para evitar o estro na maioria dos casos. Entretanto, em alguns individuos, a dura9ao 

do efeito dos progestagenos de longa dura9ao e inferior a 5-6 meses. Nestas cadelas, o 

encurtamento do intervalo de tempo entre inje9oes consecutivas e aconselhavel (por exemplo, 

para cada quatro meses). O progestageno deve ser administrado na dose recomendada pelo 

fabricante. Fatores ambientais e/ou sazonais nao afetam a eficiencia do tratamento a base de 
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progestagenos em cadelas. Entretanto, cadelas alojadas juntas podem necessitar de um 

intervalo menor entre as injecoes (PTASZYNSKA, 2009). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.63zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Hormonios Contraceptivos Nao Esteroides 

Os contraceptivos nao-esteroides incluem imunizacao, administracao de 

gonadotrofinas e GnRH agonistas (CONCANNON e MEYERS-WALLEN, 1991; 

CONCANNON, 1995). 

O metodo imunologico imuniza a femea contra hormonios com o uso de vacinas anti-

zona pelucida. Este metodo tem como vantagem a neutralizacao da estimulacao hormonal 

gonadrotrofica e previne a fertilizacao; porem, pode causar atrofia ovariana prematura e 

sindrome do ovario policistico. (CONCANNON, 1995; FAYRER-HOSKEN et al, 2000). 

2.7 Biotecnologias Aplicadas a Reproducao de Pequenos Animais 

2.7.1 Inseminacao Artificial 

A inseminacao artificial (LA) consiste em, apos a obtencao do semen, deposita-lo no 

trato genital da femea a ser inseminada. Essa tecnica pode ser utilizada como um meio 

alternativo quando da impossibilidade de realizacao de monta natural, devido a problemas 

anatomicos, comportamentais e sanitarios, ou ainda, quando da utilizagao de semen 

refrigerado ou congelado (SILVA et al, 2003). O momento ideal para praticar a inseminacao 

corresponde ao periodo de aceitacao do macho pela femea (DERIVAUX, 1980). 

Segundo Christiansen (1988), os principals fatores para adocao da inseminacao 

artificial em caes sao: dificuldade de acasalamento ocorrendo a despeito da espermatogenese 

e libido normais. Os regulamentos para a importacao e quarentena podem ser cumpridos mais 

facilmente e com menos custo, pelo emprego de semen congelado. A disseminacao de 

doencas infecciosas pode ser prevenida pelo uso da inseminacao artificial; isto se aplica a 

disseminacao de infeccoes genitais, bem como a outras doencas mais gerais passiveis de 

difusao pelo semen, pois nao havera o contato direto entre os animais e o semen podera ser 

avaliado. O risco da exposicao de um valioso cao reprodutor a lesoes e doengas infecciosas 

durante o acasalamento pode ser evitado, bem como a utilizagao do semen congelado mesmo 

apos o obito do cao. 
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Dentre as justificativas mais comuns para se utilizar da tecnica em pequenos animais 

esta a nao aceitagao da monta (disturbios comportamentais podem fazer com que cadelas 

mesmo dentro do seu periodo de estro nao aceitem a monta, o manejo e criagao inadequados 

podem levar a um disturbio dessa natureza), diferenca de tamanho e peso que impossibilitem 

o acasalamento normal entre os animais, alguma dificuldade que torna a acao da monta 

natural do animal nao viavel. E necessaria analise do semen antes de realizar a inseminacao 

(motilidade, pH, vigor, concentracao e morfologia espermatica). Sendo a avaliacao seminal 

um dos principais pontos para a eficacia na melhoria de resultados quando utilizada a 

inseminacao artificial (MIES FILHO, 1975). 

A colheita de semen pode ser feita atraves da massagem peniana, uso de vagina 

artificial e eletro ejaculador. Depois de feita a coleta, o semen pode ser congelado ou 

inseminadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in natura, o congelamento do semen pode diminuir o numero da populagao de 

espermatozoides viaveis em torno de 50% (cinquenta por cento), sendo esse um dos pontos 

negativos para essa tecnica. (CARDOSO et al, 2005). 

A massagem peniana e feita de forma manual. O ejaculado e entao coletado de forma 

fracionada, com o auxilio de um funil de vidro ou plastico e tubo graduado. O semen canino 

e, naturalmente, dividido em tres fragoes distintas: um fluido claro originado na prostata e 

supoe-se ser responsavel pela limpeza da uretra; a segunda fragao, rica em espermatozoides, 

de origem testicular e apresenta volume variavel, conforme a raca do cao, e possui aspecto 

turvo, leitoso e opalescente; e por fim o fluido prostatico, que deve ser claro e facilmente 

distinguivel da fracao espermatica, agindo como diluidor natural e proporcionando o 

transporte dos espermatozoides no trato genital da cadela (SILVA et al, 2003). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7.1.1 Tecnicas de Inseminacao Artificial na Cadela e na Gata 

Inseminacao com semen congelado-descongelado requer uma programacao 

modificada e tecnica mais sofisticada para garantir a concepcao de sucesso. A viabilidade do 

semen congelado-descongelado e significativamente reduzida, em comparacao com semen 

fresco ou refrigerado. Os espermatozoides presentes no semen congelado-descongelado nao 

sao suficientemente moveis para alcancar os ovulos se introduzidos por meio de inseminacao 

intravaginal. Por esta razao, taxas mais elevadas de concepcao com semen congelado foram 

alcancados usando a inseminacao intrauterina. Varios metodos cirurgicos tem sido 

desenvolvidos para a finalidade de fornecer semen ao utero. Laparotomia e laparoscopia 

utilizam uma pequena agulha de calibre para entrega. Alternativamente cateterizacao 
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transcervical e realizada por meio de um cateter, atraves da vagina atraves do colo e no utero 

para entrega do semen. No que diz respeito as vatagens de um metodo de inseminacao 

intrauterina para o outro, parece haver nenhuma diferenga significativa nas taxas de gravidez 

ou tamanho da ninhada (DINIZ, 2012). 

A inseminagao artificial intravaginal (IAIV) (Figura 2) consiste na deposigao do 

semen na vagina da cadela e apresenta-se como a via de escolha na maioria dos casos, por ser 

de facil execugao e por oferecer bons resultados de um modo geral (SILVAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 2003). Esta 

tecnica e usada quando a qualidade do semen e a fertilidade da cadela sao adequados, mas a 

monta natural nao pode ser realizada devido a qualquer problema flsico ou comportamental. 

Devido a variabilidade de ragas e tamanhos nos caes e importante selecionar um cateter de 

inseminagao esteril, com o comprimento adequado para depositar o semen na cervix. Porem, 

o bloqueio copulatorio e ignorado durante o processo de inseminagao e a pressao hidrostatica 

que se produz nao conduz o semen atraves da cervix. Devido a isso, no protocolo classico de 

IAIV recomenda-se que os membros posteriores da cadela sejam levantados por 5 a 10 

minutos apos a inseminagao, a fim de facilitar a dispersao do semen no orificio cervical 

externo, aumentando as chances de prenhez (MAKLOSKI, 2012). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2 - Pipeta de inseminagao artificial transvaginal e seringa, utilizado para inseminagao 

intravaginal em cadelas. 

Fonte: Makloski, 2012. 

A inseminagao artificial por via intrauterina (IAIU) consiste na deposigao do semen 

diretamente dentro do utero. Esta tecnica fica reservada para casos particulares, onde a via 

vaginal poderia comprometer os resultados da IA, como, por exemplo, na utilizagao de um 

semen congelado com baixa qualidade pos-descongelagao (SILVA, 1995). Segundo Johnston 

et al (2001), a IAIU pode ainda ser utilizada como uma alternativa para melhorar as taxas de 

fertilidade de machos oligospermias, ou seja, com um baixo numero de espermatozoides no 

ejaculado. Varias abordagens tem sido realizadas com o intuito de se desenvolver tecnicas 
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para a IAIU, na qual a deposigao do semen e realizada diretamente dentro do utero da femea 

por via transcervical ou atraves de procedimentos cinirgicos transabdominais como a 

laparotomia e laparoscopia (SILVAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 2003) 

De acordo com Makloski (2012) a IA via transcervical tem sido reconhecida como 

uma tecnica viavel para a reproducao canina, pois elimina os riscos associados a cirurgia e 

anestesia e pode ser usado o semen fresco, refrigerado ou congelado. Porem, Silva et al, 

(2003) afirmam que esta tecnica nao e de facil execugao e, em alguns casos, a tranquilizagao 

do animal pode ser necessaria. 

De todo modo, para a IA via transcervical existem duas tecnicas: o metodo Noruegues, 

que e o mais comum e foi desenvolvido inicialmente em raposas e adaptado para cadelas; e o 

metodo endoscopico Neozelandes (Figura 3), que envolve um equipamento mais 

especializado, mas permite a visualizagao da inseminagao. Contudo, esta tecnica possui 

algumas limitagoes que podem ser dificeis de ser superadas, tais como o comprimento da 

vagina e o diametro da cervix, especialmente em caes de ragas pequenas. A visibilidade pode 

ser limitada em algumas femeas com excesso vaginal e corrimento uterino. Identificar a 

cervix pode ser dificil, assim como a pungao desta. Muitos destes obstaculos podem ser 

superados com paciencia e pratica e os resultados comparados aos do metodo cirurgico. Alem 

disso, multiplas inseminagoes podem ser realizadas, resultando em um numero maior de 

ninhadas (MAKLOSKI, 2012). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 3 - Equipamentos necessarios para a inseminagao transcervical em cadelas usando o 

metodo endoscopico Neozelandes: cisto-uretroscopio de Storz, bainha e cateter. 

Fonte: Makloski, 2012. 
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De acordo com o que foi abordado nesta revisao, pode-se considerar que e de extrema 

importancia o conhecimento sobre o manejo reprodutivo dos pequenos animais, aliado ao 

conhecimento da sua fisiologia reprodutiva. A partir do momento que se usa mais de um 

metodo de diagnostico, crescem as chances da cadela e/ou da gata flcarem prenhes. 

Atualmente, o objetivo das tecnicas assistidas de reproducao animal em pequenos 

animais tem sido o de organizar os eventos que envolvem os mecanismos reprodutivos das 

especies canina e felina. O entendimento do padrao endocrino e suas inter-relagoes, e de como 

a funcao reprodutiva e influenciada pelo ambiente hormonal individual, alem do fisico, que 

tem papel critico no desempenho do animal. 
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