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Resumo  
Avaliou-se a eficiência de diferentes protocolos (CIDR, CIDR+GnRH e CIDR+eCG) sobre a indução do estro, prenhez e 

fertilidade de vacas leiteiras sem raça definida entre 45 e 60 dias de paridas. As vacas (n = 150) foram aleatoriamente 

distribuídas em quatro grupos. As do grupo CIDR (n = 45) receberam um dispositivo intravaginal com 1,9 g de 

progesterona durante 11 dias e uma injeção por via intramuscular (i.m.) contendo 4 mg de benzoato de estradiol. As do 

grupo CIDR+GnRH (n = 30) receberam o dispositivo e 500 µg de GnRH i.m. As do grupo CIDR+eCG (n = 30) 

receberam o dispositivo e 500 UI de eCG i.m. Nas fêmeas do grupo Controle (n = 45), o estro foi observado durante 30 

dias. A ocorrência de estro no grupo tratado com CIDR foi maior do que a observada no grupo Controle (P < 0,05), não 

havendo diferença (P > 0,05) entre os demais grupos. Foi verificada uma menor taxa de prenhez (P < 0,05) no grupo 

tratado com CIDR+GnRH em relação ao grupo Controle, não havendo diferença (P > 0,05) entre os demais grupos. 

Quanto a fertilidade, não foi observada diferença (P > 0,05) entre os grupos. Os resultados permitem concluir que a 

utilização dos protocolos utilizados não é viável para aumentar o desempenho reprodutivo de fêmeas leiteiras entre o 

45o e o 60o dia de prenhez. 

Palavras-chave: esteróides, eCG, GnRH.  
 
Abstract 
It was evaluated the effectiveness of different protocols (CIDR, CIDR+GnRH and CIDR+eCG) on the induction of 

estrus, pregnancy and fertility of cows between 45 and 60 days after calving. The cows (n = 150) were randomly divided 

into four groups. The cows of the CIDR (n = 45) group received an intravaginal device with 1.9 g of progesterone for 11 

days and an intramuscular injection (i.m.) containing 4 mg of estradiol benzoate. The ones of group CIDR + GnRH (n = 

30) received the device and 500 µg, i.m., of GnRH. The group CIDR+eCG (n = 30) received the device and 500 UI of 

eCG i.m. In the females of control group (n = 45) the estrus was observed for 30 days. The occurrence of estrus in the 

group treated with CIDR was higher than that observed in the control group (P <0.05), being not observed difference (P 

> 0.05) among the other groups. It was observed a lower rate of pregnancy (P < 0.05) in the group treated with 

CIDR+GnRH regarding to Control group, with no difference (P > 0.05) among the other groups. There was not 

observed difference among groups in fertility (P > 0.05). The results show that the use of the used protocols is not 

feasible to increase the reproductive performance of dairy females between the 45th and the 60th of pregnancy. 

Key-words: steroids, eCG, GnRH. 
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Introdução 
O Brasil ocupa lugar de destaque na 

produção de bovinos por possuir um rebanho 
estimado em 207 milhões de animais (IBGE, 
2005), sendo 80% constituído de raças 
zebuínas e seus cruzamentos. De um modo 
geral, os rebanhos apresentam baixo índice 
produtivo e reprodutivo, mesmo assim é o 
maior exportador de carne. O rebanho leiteiro, 
formado por 20,5 milhões de animais, produz 
25 milhões de toneladas de leite/ano com uma 
produtividade média de 1.219 litros de leite 
por lactação (EMBRAPA, 2005).  

No Nordeste brasileiro, a raça 
Girolando tem sido bastante difundida pela 
sua rusticidade e adaptabilidade às condições 
dos trópicos, todavia, longos períodos de 
inatividade ovariana ainda são responsáveis 
pelos prejuízos econômicos decorrentes da 
diminuição do desempenho reprodutivo dos 
rebanhos. Frente a essa realidade, diversas 
estratégias de manejo reprodutivo com base 
em protocolos hormonais têm sido propostos 
para solucionar ou mesmo minimizar o 
período de aciclia pós-parto na espécie bovina 
(FONSECA et al., 1980; FOOT e 
SIMPLÍCIO, 1989; OLIVEIRA et al., 1998; 
XU et al., 1998; OLIVEIRA et al., 1999; 
OLIVEIRA et al., 1999ab). 

Apesar da enorme quantidade de 
informações produzidas nas últimas duas 
décadas, o completo entendimento dos 
mecanismos controladores do desenvolvimento 
folicular ainda não foi atingindo (BURATINI 
JR, 2007). Vacas em aciclia no pós-parto 
podem apresentar concentração de 
progesterona inferior a 1 ng/mL (PETERS, 
1991), bem como  valores superiores a 3 
ng/mL em conseqüência da luteinização de 
folículos (WEBB et al., 1980), mas que não 
são capazes de produzir pulso e freqüência de 
LH semelhantes aos observados durante a fase 
folicular do ciclo estral. Apesar da ação 
moduladora do eixo hipotalâmico-hipofisário 
exercido pela progesterona, ela também inibe 
a liberação de LH, bloqueando o ciclo estral 
(GRUNERT et al., 2005). 

Considerando que o GnRH 
desenvolve papel chave na regulação da fase 

de folículo antral, tanto por mecanismos 
parácrinos quanto endócrinos (WEBB et al., 
2003; FORTUNE et al., 2004), que a elevação 
da concentração de FSH constitui-se no 
estímulo necessário para o recrutamento e a 
emergência da onda folicular (ADAMS et al., 
1992) e que a eCG apresenta atividade 
semelhante ao FSH na formação dos folículos 
ovarianos (SINGH et al., 1998), teve-se o 
objetivo de avaliar os diferentes protocolos 
hormonais para induzir o estro de vacas sem 
raça definida (SRD), entre o 45o e o 60o dia de 
paridas. 

 
Material e Métodos 

Este trabalho foi conduzido no 
Agreste do Estado de Pernambuco, Região 
que apresenta como coordenadas geográficas, 
8º25'00" de latitude sul e 37º03'15" de 
longitude oeste de Greenwich. Está situada a 
664 m de altitude, apresenta clima semi-árido 
com 23,7 ºC de temperatura média anual e 
precipitação pluviométrica média anual de 
586 mm.  

Após a avaliação do exame clínico-
ginecológico proposto por Grunert (1996), 
escore de condição corporal, conforme 
sugerido por Edmonson et al. (1989) e 
dosagem de progesterona, de acordo com a 
recomendação de Peters (1991), foram 
selecionadas 150 fêmeas pluríparas sem raça 
definida (SRD) com aptidão leiteira. A idade 
variou de 5 a 10 anos e o período pós-parto de 
45 a 60 dias. As fêmeas foram mantidas em 
piquetes com pastagem de capim Braquiaria 
(Brachiaria decumbens), onde tinham acesso 
à água e ao sal mineral ad libitum e duas 
vezes ao dia eram estabuladas para ordenha e 
amamentação das crias, além de receberem, 
no cocho, complementação protéica.  

A condição de aciclia foi confirmada 
pela ultra-sonografia transretal e através da 
concentração de progesterona inferior a 1 
ng/mL, como sugerido por Peters (1991), 
determinada pelo método de 
radioimunoensaio.  

As fêmeas foram aleatoriamente e 
eqüitativamente distribuídas nos grupos 
experimentais para tratamento com o 
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programa Controlled Internal Drug Releasing 
Device - CIDR® (Pfizer, São Paulo - Brasil). 
O Grupo CIDR® (n = 45) recebeu um 
dispositivo intravaginal contendo 1,9 g de 
progesterona por um período de 11 dias e no 
dia da sua retirada uma injeção intramuscular 
com 4 mg de benzoato de estradiol. As fêmeas 
dos Grupos CIDR®+GnRH (n = 30) e 
CIDR®+eCG (n = 30) receberam o dispositivo 
intravaginal igualmente como descrito no 
grupo CIDR® e, respectivamente, uma dose 
intramuscular de 500 µg de GnRH e de 500 
U.I. de eCG no dia da retirada dos referidos 
dispositivos. Quanto ao grupo Controle (n = 
45) foram observadas as manifestações de estro 
durante 30 dias. Após a retirada dos dispositivos 
foram colhidas amostras de sangue para 
determinação da glucose sangüínea através do 
método da ortotoluidina - Labtest (Sistema 
para Diagnóstico, Belo Horizonte-MG), 
considerando-se como valor normal, aquele 
igual ou superior a 50 mg/mL, conforme 
sugerido por Lotthammer (1995).  

A identificação do estro foi realizada 
através da observação de pessoal habilitado 
com auxílio de rufião portando bursal 
marcador. Foram pré-estabelecidos os 
horários da manhã entre 6:00 e 7:00 horas e 
da tarde entre 17:00 e 18:00 horas para a 
observação do estro. Após a detecção do 
estro, as fêmeas foram colocadas junto ao 
reprodutor com fertilidade comprovada para a 
realização da monta natural. 

Utilizou-se a tabela de contingência 
do teste de Qui-Quadrado para análise dos 
dados, considerando-se o nível de 5% 
significância.  

 
Resultados e Discussão 

A ocorrência de estro no grupo tratado 
apenas com CIDR® (Tabela 1) foi maior que a 
observada no grupo Controle (P < 0,05), não 
havendo diferença (P > 0,05) entre os demais 
grupos. Esperava-se que a associação do CIDR® 
ao eCG, a qual apresenta atividade semelhante 
ao FSH na formação dos folículos ovarianos 
(SINGH et al., 1998) deveria ter induzido o 
estro num significativo número de vacas. 

Deste mesmo modo, hipotetizou-se 
que a associação do CIDR® com GnRH 
produziria resultado semelhante por se tratar 
de uma neurosecreção hipotalâmica (WEBB 
et al., 2003; FORTUNE et al., 2004) que 
atuaria na regulação da fase antral, tanto por 
mecanismo parácrino quanto endócrino, e 
estimularia a secreção e a liberação de 
gonadotropinas hipofisárias (REEVS e 
GASKINS, 1981), com conseqüente indução 
do estro. 

Foi observada uma menor taxa de 
prenhez (P < 0,05) no grupo tratado com 
CIDR® + GnRH do que a do grupo Controle, 
não havendo diferença (P > 0,05) entre os 
demais grupos (Tabela 1). Apesar dos 
tratamentos prolongados com progestágenos 
resultarem em baixa fertilidade (HANSEL et 
al., 1961; HILL et al., 1971), possivelmente 
devido à ocorrência de estros anovulatórios 
(PEARSANTS e BARTON, 1992), diversos 
autores, entre os quais, Oliveira et al. 
(1998/1999abc) e Firmino Neto et al. (1999) 
não registraram nenhum efeito negativo dos 
dispositivos de progesterona ou de seus 
análogos sintéticos sobre a fertilidade, quando 
administrado durante 11 dias. 

Com relação à fertilidade não foi 
observada diferença entre os grupos (P > 0,05) 
(Tabela 1). Era esperado maior índice de 
fertilidade, especialmente nos grupos em que 
foram utilizados o eCG e o GnRH, entretanto, 
estes achados respaldam as observações de 
Wettmann et al. (1982). O "déficit" energético, 
por ser um fator limitante da fertilidade em 
decorrência de inibir a atividade do sistema 
porta-hipotalâmico-hipofisário (McCLURE, 
1972) com conseqüente efeito sobre a secreção 
de GnRH e liberação das gonadotropinas 
(McCLURE, 1968; FROMAGEOT, 1978), 
poderia ser responsabilizado por distúrbios da 
ovulação (BEAM e BUTLER, 1989). Todavia, 
não foi à condição verificada nesse trabalho, 
portanto, não seria uma hipótese plausível de ser 
questionada em decorrência dos valores médios 
deste metabólito encontrarem-se dentro da 
normalidade em todos os grupos experimentais 
como proposto por Lotthammer (1995). 
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É provável que o reduzido número de 
animais em estro tenha contribuído para 
acentuar o efeito da individualidade do animal 
sobre a diversificação de resultados de 
prenhez entre os diferentes grupos 
experimentais. Admite-se a possibilidade de 

alguns animais não apresentarem completa 
recuperação do aparelho reprodutor no 
momento da cobertura. Porcentagens de estro 
variando de 39,5% a 50% foram reportadas 
por Singh et al. (1998) após administração de 
esteróides em bovinos. 

Tabela 1 - Ocorrência de estro, prenhez e fertilidade em vacas leiteiras SRD, entre 45 e 60 dias de paridas, 
submetidas a tratamento com diferentes protocolos hormonais. 

 Nº de Animais 

 Total Estro Prenhez(%) Fertilidade(%) 

Grupos n n(%) n(%) n (%) 

CIDR® 45 18(40,0)a 12(66,6) 45(26,6) 

CIDR®+GnRH 30 9(30,0) 3(33,3)a 30(10,0) 

CIDR®+eCG 30 9(30,0) 6(66,6) 30(20,0) 

Controle 45 6(13,3)b 6(100)b 45(13,3) 

Letras distintas nas colunas revelam diferenças (P < 0,05) entre os grupos experimentais pelo teste do Qui-quadrado  

Outro aspecto que contribuiu para ser 
esperado maior índice de estro nos grupos 
tratados foi o fato das fêmeas apresentarem 
bom escore corporal, segundo classificação 
proposta por Edmonson et al. (1989), fruto da 
suplementação protéica dos animais. Além 
disso, as concentrações de glucose circulante 
(≥ 50 mg/mL) encontravam-se dentro dos 
padrões de normalidade (Tabela 2), conforme 
Lotthammer (1995) e, conseqüentemente, não 
apontava para uma condição negativa do 
"status" energético, parâmetro que, de acordo 
com Santos e Amstalden (1998), determina 
baixo desempenho reprodutivo. 

Tabela 2 – Valores séricos de P4 e glucose em 
vacas leiteiras SRD, entre 45 e 60 
dias de paridas, submetidas a 
tratamento com diferentes protocolos 
hormonais. 

 P4 (ng/mL) Gluc.(mg/mL) 

Grupos x ± s x ± s 

CIDR® 0,22 ± 0,36 62,44 ± 5,38 

CIDR®+GnRH 0,22 ± 0,32 64,35 ± 7,25 

CIDR®+eCG 0,14 ± 0,21 65,34 ± 6,21 

Controle 0,12 ± 0,19 61,27 ± 8,14 
Não foi constatada diferença (P > 0,05) entre os grupos 
experimentais pelo teste do Qui-quadrado.  

Por  outro lado, é preciso destacar que 

o escore corporal, mesmo sendo um bom 
indicador do equilíbrio entre o consumo de 
nutrientes e o requerimento para manutenção 
e produção de leite (CASTILLO e 
MARQUES JUNIOR, 1997) e que os animais 
apresentassem bom estado de condição 
corporal e concentração de glucose dentro da 
normalidade, é provável que alguns deles 
tenham sido refratários ao tratamento.  

Humblot et al. (1996) e Mukasa-
Mugerwa et al. (1997) constataram que os 
tratamentos com progestágenos não 
mostraram eficiência na indução do estro, 
mesmo nos animais que recebiam 
suplementação protéica. É provável que o 
consumo alimentar não seja suficiente para 
atender as necessidades de manutenção, 
produção e reprodução porque, segundo 
Castillo e Marques Junior (1997), as fêmeas 
no início da lactação são incapazes de ingerir 
matéria seca suficiente para satisfazer os 
requerimentos energéticos impostos pela 
produção de leite. Para Sinclair et al. (1994), o 
balanço energético negativo é uma condição 
diretamente relacionada com o intervalo entre 
partos e a primeira ovulação. 

Outro aspecto considerado neste 
trabalho é o fato das vacas estarem com 
produção média de leite superior a 20 Kg/dia e 
amamentarem suas crias em dois períodos 
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diários. É possível admitir que estes fatores 
tenham contribuído para o baixo número de 
fêmeas em estro devido à amamentação 
interferir sobre a ação do eixo porta-
hipotalâmico-hipofisário (WALTERS et al., 
1982; SMITH et al., 1983), reduzindo a 
concentração plasmática de LH (RADFORD, 
1978; HINSHELWOOD et al., 1985) e 
retardando o restabelecimento da atividade 
ovariana no pós-parto (CARTER et al., 1980; 
IRVIN et al., 1981; SMITH et al., 1983). 
Efeito negativo dos opióides endógenos sobre 
o pulso e a freqüência do LH foi reportado por 
Greg et al. (1986). 

 
Conclusão 

O protocolo CIDR®, bem como sua 
associação com eCG e GnRH não são capazes 
da aumentar a fertilidade de fêmeas, com 
aptidão leiteira, até o 60o dia paridas.  
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