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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LOPES, R.B. Principals afeccdes que causam infertilidade em touros. [Main 

diseases that cause infertility in bulls]. 2013. 32f. Monografia (Medicina Veterinaria) -

Unidade Academica de Medicina Veterinaria, Universidade Federal de Campina 

Grande. 

A bovinocultura e urn dos principals destaques do agronegocio brasileiro no cenario 

mundial, sendo detentor do segundo maior rebanho efetivo do mundo. Para uma boa 

rentabilidade da pecuaria bovina, e muito importante analisar a reprodu9ao desses 

animais, pois ela afeta diretamente a produtividade dos rebanhos. Disturbios 

reprodutivos podem passar despercebidos, pelo fato de muitas dessas enfermidades 

serem assintomaticas, causando prejuizos para o rebanho. O diagnostico e controle das 

doen9as da reprodu9ao sao extremamente importantes para uma maxima eficiencia 

reprodutiva. Na presente revisao sao analisados aspectos da reprodu9ao dos touros, bem 

como as principals afec96es que podem causar infertilidade nesses animais. 

Palav ras-chaves: Touros. Eficiencia Reprodutiva. Infertilidade. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LOPES, R.B. Main diseases that cause infertility in bulls. [ Principais afeccoes que 

causam infertilidade em touros]. 2013. 32 f. Monografia (Medicina Veterinaria) -

Unidade Academica de Medicina veterinaria, Universidade Federal de Campina 

Grande. 

The cattle Industry is one of the main highlights of the Brazilian agribusiness on the 

world stage, being the holder of the second largest herd in the world effectively. For 

good profitability of cattle, is very important to analyze the reproduction of these 

animals, because it directly affects the productivity of herds. Reproductive disorders 

may be overlooked, because many of these diseases are asymptomatic, causing damage 

in the herd. The diagnosis and control of diseases of reproduction are extremely 

important for maximum reproductive efficiency. In the presente review will be analyzed 

aspects of reproduction of bulls, as well as major diseases that can cause infertility in 

the these animals. 

Keywords: Bulls. Reproductive Efficiency. Infertility. 
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1INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A bovinocultura e urn dos principais destaques do agronegocio brasileiro no 

cenario mundial. O Brasil e dono do segundo maior rebanho efetivo do mundo, com 

cerca de 200 milhoes de cabe9as, alem disso, desde 2004, assumiu a lideran9a nas 

exporta9oes, com um quinto da carne comercializada internacionalmente e vendas em 

mais de 180 paises (MAPA, 2011). 

Segundo o IBGE no 1° trimestre de 2013, foram abatidas 8,134 milhoes de 

cabe9as de bovinos, representando decrescimo de 0,7% em rela9ao ao trimestre 

imediatamente anterior e aumento de 12,7% frente ao 1° trimestre de 2012. Geralmente, 

o abate de bovinos no primeiro trimestre e menor que no ultimo trimestre do ano, 

destacando que a quantidade de bovinos abatidos no 1° trimestre de 2013 foi a maior 

registrada em um primeiro trimestre e a do 4° trimestre de 2012 foi a marca recorde da 

serie historica do abate de bovinos, desde 1997, quando a Pesquisa Trimestral do Abate 

de Animais foi iniciada. 

Em rela9ao ao leite, a aquisi9ao de leite cru foi de 5,686 bilhoes de litros no 1° 

trimestre de 2013, indicando quedas de 1,4% com rela9ao ao 1° trimestre de 2012 e de 

2,0% com rela9ao ao 4° trimestre de 2012. No comparativo entre a aquisi9ao obtida 

entre os meses do 1° trimestre de 2013 e de 2012, observou-se aumento deste item 

somente em Janeiro. 

Dentre os importantes fatores associados a rentabilidade da pecuaria bovina, 

destaca-se a reprodu9ao, que afeta diretamente a produtividade dos rebanhos, sendo 

dependente de fatores nutricionais, geneticos, sanitarios e, sobretudo, de um manejo 

adequado (NEVESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 1999). Sendo o metodo de cria9ao de bovinos no Brasil, 

predominantemente extensivo, muitas vezes problemas reprodutivos podem passar 

despercebidos, o que reflete na queda dos indices de fertilidade, ocasionando muitas 

vezes prejuizo para os produtores. 

Com base nesses aspectos, este trabalho tern como objetivo abordar as principais 

causas de infertilidade em bovinos machos, analisando as principais afec96es que 

afetam o sistema reprodutor desses animais. 
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2. REVISAO DE L I T E R A T U R A 

2.1 Reproducao dos bovinos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A reproducao de bovinos tern como finalidade a producao de bezerros e 

bezerras, utilizando matrizes, a partir da maturidade sexual ate o momento de descarte e 

consequente substituicao por novilhas (reposi9ao), sendo que o ciclo se repete de 

gera9ao em gera9ao (EMBRAPA, 2006). 

Segundo Noakes (1991) os principais componentes do sistema reprodutivo sao: 

Testiculos, epididimos, ductos deferentes, glandulas acessorias: glandulas vesiculares, 

prostata e glandulas bulbouretrais; penis e prepucio. Como podemos ver na Figura 1. 

Reto Ampola Glandulas Vesiculares 

Penis Cauda do 
cpididimo 

Figura 1- Diagrama do sistema genital do touro 

Fonte: HAFEZ, 1980. 

A capacidade reprodutiva de touros depende de varios fatores tais como; 

adequado manejo reprodutivo e nutricional, idade, condi96es climaticas e/ou sanidade, 
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que podem influenciar na qualidade do semen refletindo positiva ou negativamente em 

seu potencial reprodutivo. (FONSECAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 1997). O selecionador de reprodutores de 

alto valor genetico bem como o criador de gado comercial objetiva utilizar um touro de 

alta fertilidade, o que significa produtividade e retorno mais rapido dos investimentos. 

Portanto, todo potencial reprodutor, deve ser aprovado no exame andrologico completo, 

indicando, no momento do exame, que o individuo apresenta ou nao, todas as 

caracteristicas reprodutivas necessarias para assegurar uma alta taxa de prenhes na 

monta (SILVA, 2002). 

E importante que se conhe9a o desenvolvimento das diversas etapas por que 

passa o aparelho genital tanto do macho como da femea, uma vez que tal conhecimento 

facilita a compreensao dos achados anatomicos normais e ajuda a interpretagao das 

anomalias do desenvolvimento sexual (FILHO, 1977). 

Cada touro deve possuir um indice de fertilidade ou medida semelhante para 

ajudar o pecuarista a selecionar o reprodutor mais apropriado. Nas fazendas que 

praticam monta natural, a fertilidade do touro e de grande importancia para a fertilidade 

do rebanho (PTASZYNSKA, 2009). A contribui9ao de um reprodutor para a fertilidade 

e caracteristicas de crescimento e grande, porque ele passa a metade do seu patrimonio 

genetico a sua descendencia. Por isso e importante a sele9ao dos melhores animais na 

fase pos desmame, sele9ao esta fundamentada em criterios que mostrem nao so o 

potencial genetico, mas tambem o potencial de reprodu9ao indicada pela precocidade 

sexual e maturidade (SILVA, 2002). 

2.2 A fertilidade nos bovinos 

O termo eficiencia reprodutiva tern um significado muito amplo, nos machos, 

esta ligada a capacidade de produ9ao de espermatozoides viaveis em idade mais 

precoces e a habilidade de exercer a monta corretamente, portanto e um dos principais 

fatores na produ9ao de bovinos, sendo que as doen9as reprodutivas causam baixos 

indices de produtividade, prejuizos e queda na qualidade de vida dos animais. 

(PINEDA, 2002) 

O impacto da fertilidade do touro no desempenho reprodutivo do rebanho e" 

diversas vezes mais importante do que o da vaca, pois a expectativa e de que cada touro 

cubra pelo menos 25 vacas. Touros de baixa fertilidade, por permanecerem longo tempo 
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no rebanho, causam grandes prejuizos na produtividade do sistema, quando nao 

diagnosticados em tempo habil. Alem disso, deve-se lembrar que eles contribuem com a 

metade do material genetico de todas as crias, enquanto e esperada de cada vaca a 

desmama anual de um bezerro (VALLEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et ai, 1998). 

Quando ha problema de infertilidade numa propriedade, tres aspectos devem ser 

considerados: problemas no macho, problemas na femea e problemas de manejo (onde o 

homem e o ambiente exercem um importante papel) (PIMENTEL, 2008). 

Segundo Ptaszynka (2009), ha tres componentes basicos no prejuizo economico 

causado por problemas de fertilidade: 

- prejuizos referentes a programacao ou eficacia da inseminacao artificial; 

- intervalos entre partos extensos; 

- descarte por motivos reprodutivos de animais com alto potencial genetico. 

Assim, segundo Pimentel (2008) um touro pode ter sua fertilidade comprometida 

em tres circunstancias: 

a) quando ha problemas no seu comportamento sexual e o touro nao e capaz de 

depositar seu semen no trato genital feminino; 

b) quando seu semen e de baixa qualidade; 

c) quando apresentam microrganismos no semen e/ou genitalia que impedem a 

fecundacao e/ou manutencao da gestacao (agentes infecciosos). 

2.3 Causas de Infertilidade 

A fertilidade de um macho reprodutor esta relacionada a varios fenomenos: 

producao de espermatozoides; viabilidade e capacidade fertilizante dos espermatozoides 

ejaculados; desejo sexual e habilidade de praticar a cobertura. O reprodutor infertil 

rapidamente e identificado, porem aquele com fertilidade reduzida pode nao ser 

facilmente identificado e apresentar serios problemas e ocasionar perdas economicas 

para os produtores (HAFEZ e HAFEZ, 2004). 

Infertilidade e para Wiesner et al., (1978) a falta da capacidade reprodutiva em 

animais apos a maturidade sexual. Pode ser temporaria ou permanente e segundo a 

etiologia- congenita ou adquirida (GRUNERT e GREGORY, 1984). 

Segundo HAFEZ e HAFEZ (2004) existem varias causas para infertilidade 

masculina, a saber: 

1-causas geneticas e/ou congenitas; 
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2- causas infecciosas; 

3- causas ambientais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 Causas geneticas e/ ou congenitas 

2.3.1.1 Criptorquidismo 

O criptorquidismo e definido como uma falha de um ou de ambos os testiculos 

para descer ao escroto. Sendo este a afeccao testicular congenita mais comum nos 

animais domesticos (BECKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et ah, 2003). 

Nos mamiferos, a descida testicular e resultante do inchaco e subsequente 

regressao do gubernaculo. Logo no inicio do processo, o gubernaculo estende-se do 

polo caudal do testiculo para o anel inguinal externo. A tracao exercida pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA incha90 da 

por9ao extra-abdominal do gubernaculo puxa o testiculo para dentro do canal inguinal. 

A subsequente regressao do gubernaculo capacita o testiculo a descer em seguida para 

dentro da posi9ao escrotal (HAFEZ e HAFEZ, 2004). 

O testiculo criptorquideo e afuncional sob o ponto de vista espermatogenico e, 

por isso, os animais com criptorquidia bilateral sao estereis devido a supressao termica 

da espermatogenese. Ja os animais com criptorquidia unilateral sao subferteis, umas vez 

que o testiculo localizado no escroto e funcional e, por essa razao, dada a condi9ao 

hereditaria, tais animais sao responsaveis pela dissemina9ao dessa altera9ao 

(NASCIMENTO e SANTOS, 2003). 

A produ9ao de espermatozoides nao ocorre devido a elevada temperatura da 

cavidade abdominal ou do canal inguinal, onde, na maioria dos casos, encontram-se 

alojados os testiculos retidos (VALE et al., 2008). 

Tres mecanismos podem ser responsaveis pela descida anormal dos testiculos: 

(1) ausencia do desenvolvimento do gubernaculo; (2) desenvolvimento anormal do 

gubernaculo, resultando em altera9ao de sua posi9ao; e (3) crescimento excessivo e 

ausencia ou retardo na regressao do gubernaculo. Na maioria das especies, a migra9ao 

dos testiculos ocorre durante a vida fetal. No bovino, os testiculos atingem a bolsa 

escrotal durante o ter90 medio do periodo de gesta9ao (NASCIMENTO e SANTOS, 

2003). 
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A permanencia do testiculo na cavidade abdominal resulta em disuirbio na 

espermiogenese causado pelo desequilibrio termico, porem os animais criptorquideos 

podem apresentar libido (BICUDOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 2007). 

Outras causas que podem estar associadas ao aparecimento de criptorquidismo: 

infeccao de umbigo durante a descida testicular, exposicao do feto a um aumento da 

concentracao de estrogenio materno ou produtos quimicos antiandrogenicos, ou mesmo 

por deficiencia materna de vitamina A durante o desenvolvimento fetal (ARAUJO et zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

al., 2013). 

Embora o criptorquidismo seja habitualmente um achado isolado, em alguns 

casos pode estar associado a outras anormalidades genitais, como hipospadia e 

micropenis, aumentando a probabilidade de se tratar de um estado intersexual, 

aparecendo como consequencia de anormalidades cromossomicas (LONGUI, 2005). 

2.3.1.2 Hipoplasia testicular 

E um defeito congenita em que falta potencial para o desenvolvimento do 

epitelio espermatogenico. Ocorre em quase todos os animais domesticos, 

particularmente em touros de varias racas (HAFEZ e HAFEZ, 2004). 

Caracteriza- se pelo desenvolvimento incompleto das camadas germinativas dos 

tubulos seminiferos, cuja gravidade e variavel e observa-se diminui9ao da concentra9ao 

espermatica e aumento das altera9oes morfologicas dos espermatozoides, podendo ser 

detectado azoospermia no ejaculado (NASCIMENTO e SANTOS, 1997). 

E uma altera9ao de carater hereditario (gene recessivo autossomico de 

penetrancia incompleta- hipotese aceita para os bovinos). (NASCIMENTO e SANTOS, 

2003). Vale e Ribeiro (2009) em um rebanho puro da ra9a Murrah, examinaram 123 

touros e encontraram 11 (8,94%) animais com a hipoplasia testicular, salientando que 

esta alta incidencia deveu-se a reprodu9ao consanguinea (OHASHI et al., 2012). 

Tendo em vista o carater hereditario, e de fundamental importancia que seja 

realizado o correto diagnostico para se evitar que animais portadores desta anomalia 

sejam utilizados como reprodutores ou matrizes (OHASHI, 2011). 

A hipoplasia testicular (Figura 2) e suspeitada na puberdade ou mais tarde por 

causa da fertilidade reduzida ou esterilidade. Um ou ambos testiculos podem se 

apresentar hipoplasicos (HAFEZ e HAFEZ, 2004). 
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Os animais podem apresentar hipoplasia uni ou bilateral, parcial ou total. Touros 

com hipoplasia unilateral parcial ou total, ou bilateral parcial apresentam capacidade de 

fecundar, libido e habilidade de servico normal sendo, portanto, de dificil identificacao 

nos rebanhos. Nesses casos, confirmacao de assimetria durante realizacao de biometria 

testicular, principalmente na puberdade, e o melhor indicador de hipoplasia unilateral 

parcial ou total. Ja a hipoplasia bilateral total e mais evidente e de facil diagnostico pelo 

fato dos testiculos se apresentarem pequenos e os ejaculados com ausencia de 

espermatozoides (STEFFEN 1997zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud, BICUDO et al, 2007). 

Figura 2: Bovino com hipoplasia testicular 

Fonte: GARCIA, 2012 

2.3.1.3 Aplasia segmentar dos ductos de Wolff 

Neste defeito, estao ausentes grandes ou pequenos segmentos de um ou de 

ambos os ductos de Wolff (epididimos, canais deferentes ou ampola). Machos com 

deficiencias tubarias ou oclusoes unilaterais frequentemente apresentam fertilidade 

normal, enquanto aqueles com condicao bilateral sao estereis. A aplasia segmentar e 

mais comum entre os descendentes de touros portadores dessa condicao. Em bovinos, a 

malformacao caracteriza-se pela ausencia parcial ou total de um ou de ambos os 
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epididimos, embora mais frequentemente do epididimo direito (HAFEZ e HAFEZ, 

2004). 

No caso da aplasia segmentar do epididimo, ela se localiza mais frequentemente 

no corpo e na cauda do epididimo (NASCIMENTO e SANTOS, 2003). E mais comum 

no duto deferente, levando ao acumulo de espermatozoides na cauda do epididimo, o 

que pode promover a formacao de um granuloma espermatico caso ocorra 

extravasamento do conteudo espermatico em funcao do rompimento do duto 

epididimario (OHASHIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 2011). 

2.3.2 Causas infecciosas 

2.3.2.1 Brucelose 

A brucelose bovina e uma doenca infectocontagiosa causada pela Brucella 

abortus (B. abortus), caracterizada por manifestacoes clinicas da esfera reprodutiva e 

severos prejuizos aos produtores (ACHA e SZYFRES, 2003, apud JUNIOR et al, 

2012). Acometem preferencialmente femeas em idade de reproducao e eventualmente 

os machos, multiplicando-se no interior dos fagocitos e disseminando-se principalmente 

pela via hematogena, tendo predilecao por uteros gravidicos, tecidos mamarios e osteo 

articulares (TOLEDO, 2005). 

Nos touros, a brucela se instala principalmente nos orgaos acessorios do sistema 

reprodutivo, particularmente na vesicula seminal e prostata, podendo ser eliminada pelo 

semen (SHUTHERLAND, 1980, apud JUNIOR et al, 2012). A patogenicidade do 

agente esta associada a infeccao das glandulas acessorias e aos testiculos (HAFEZ, 

1995), manifestada principalmente por vesiculite e, secundariamente, por quadros de 

orquite, epididimite (RADOSTITS et al, 2000) e degeneracao testicular (QUINN, et 

al, 2005), levando frequentemente os animais infectados a sub e/ou infertilidade 

(RADOSTITS et al, 2000; NICOLETTI, 1986, apud AGUIAR et al, 2001). As vezes, 

um ou ambos os sacos escrotais podem estar afetados por inchacoes agudas e dolorosas, 

com duas vezes o tamanho normal, embora os testiculos possam nao estar muito 

dilatados. Inchacoes nos joelhos podem ser encaradas com suspeita (CAVALCANTE, 

2000) 

As brucelas penetram no organismo dos mamiferos pelas mucosas do trato 

digestorio, genital ou nasal, conjuntiva ocular ou por solucoes de continuidade da pele 
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(PAULIN e NETO, 2008). Entre os bovinos azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B. abortus e transmitida principalmente 

por pastagem e agua contaminadas e, secundariamente, por fetos, descargas uterinas, 

leite e semen (ACHA e SZYFRES, 2003 apud JUNIOR et al, 2012), porem em 

bovinos a principal porta de entrada e a mucosa orofaringeana, A partir do trato 

digestorio, a bacteria e carreada aos linfonodos mesentericos e fagocitada, 

principalmente por macrofagos. A bacteremia ocorre por cerca de duas semanas nos 

bovinos, com o micro-organismo livre no plasma ou no interior dos macrofagos 

(JUNIOR, 2012) e os touros nao veiculam a doenca mecanicamente de vacas infectadas 

para as nao infectadas (CAVALCANTE, 2000). 

Os programas de combate a brucelose baseiam-se no sorodiagnostico, levando-

se em conta a escolha dos testes a serem aplicados, as suas caracteristicas intrinsecas, o 

custo, a praticidade de execucao e a situacao epidemiologica da doenca na regiao 

(PAULIN e NETO, 2008). Os testes oficiais do Programa Nacional de Controle e 

Erradica9ao da Brucelose e da Tuberculose (PNCEBT) do Brasil sao: o teste do 

antigeno acidificado tamponado (AAT), o teste 2- mercaptoetanol (ME) e o teste de 

fixa9ao do complemento - FC (BRASIL, 2006). 

O controle da brucelose e baseado na higiene, aplica9ao de vacinas e elimina9ao 

dos animais reagentes (abate). Essas formas de controles sao muito importantes e o 

descuido em qualquer uma delas podera tornar o trabalho de erradica9ao muito dificil 

(CAVALCANTE, 2000). 

A antibioticoterapia e vacina9ao de animais contaminados nao apresentam 

resultados satisfatorios, porque a bacteria esta protegida no interior dos macrofagos. 

Ainda que a remissao dos sintomas clinicos ocorra por algum tempo, estes individuos 

tornam-se portadores, eliminando o agente no meio ambiente e infectando o homem e 

outros animais (ROXO 1995 apud FAVA et al, 2003). 

2.3.2.2 Rinotraqueite Infecciosa Bovina (IBR) 

O herpesvirus bovino tipo 1 (bovine herpesvirus type 1 -BHV-1-) e o agente 

etiologico da Rinotraqueite Infecciosa Bovina (IBR) e e considerado um dos principais 

patogenos de bovinos, responsavel por grandes prejuizos economicos a explora9ao 

pecuaria (KIRKBRIDE, 1985, apud TAKIUCHI et al, 2003), podendo ser transmitida 

pelo contato direto, e pelo semen de touros infectados (atraves de monta natural ou 

mesmo insemina9ao) (PELLEGRIN et al, 1997). 
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Na esfera reprodutiva as formas de apresentacao clinicas das infeccoes pelo 

BHV-1, ou mesmo, recorrencia do estado de latencia, sao muito diversas. Entretanto, 

independentemente da manifestacao clinica, a infec9ao do aparelho reprodutivo pelo 

BHV-1 determina, como consequencia direta e mesmo indireta, redu9ao nos indices 

reprodutivos dos planteis infectados (KAHRS, 1977; LUDWIG, 1983,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud ALFIERI 

etal, 1998). 

A infec9ao pelo HVB-1 pode resultar em diversas manifesta9oes clinicas, 

incluindo doen9a respiratoria, vulvovaginite (KENDRICK et al, 1958), balanopostite 

(STUDDERT et al, 1964) e diminuicao nos indices de fecunda9ao (ELAZHARY et 

al, 1980). Sob condi96es naturais, os touros sao infectados pelas vias aerea ou/e genital. 

Outra forma de transmissao e a venerea, pela monta natural e/ou insemina9ao artificial 

(IA) onde, nesta ultima, o semen desempenha papel fundamental na cadeia 

epidemiologica(PHILPOTT, 1993). 

Pequenos nodulos avermelhados na mucosa do prepucio e do perns evoluem 

para pustulas. O penis torna-se avermelhado e dolorido, podendo o animal apresentar 

mic9ao frequente e incapacidade para monta (WEIBLEN, 1992, apud ROCHA et al, 

1999). 

Esporadicamente, o BHV-1 causa infec96es clinicamente aparentes, com 

morbidade variavel e mortalidade baixa ou nula (WEIBLEN et al 1989, WEIBLEN 

1992). O virus da IBR esta bastante difundido no pais, e uma vez infectado, o animal 

sera portador do mesmo por toda a vida (PELLEGRIN, et al, 1997). 

2.3.3 Causas ambientais 

2.3.3.1 Nutricao Inadequada 

Desde o nascimento ate o desmame, seguindo a pre-puberdade, puberdade e a 

maturidade sexual, qualquer erro no manejo, especialmente ligado a oferta de nutriente, 

em especial ao leite materno na fase infantil, principalmente a materia seca, proteina e 

minerals, levam a um crescimento retardado, no caso de falta, ou tambem em excesso. 

Uma pratica comum adotada, por alguns criadores que exploram leite, e limitar a 

ingestao desse alimento para os bezerros, face o alto pre9o do mesmo no mercado, 

provocando um estado de desnutri9ao semi-cronica, que levam a distiirbios sobre o 
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metabolismo geral do animal, com reflexos diretos sobre a sua capacidade como futuro 

reprodutor (VALEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 2008). 

As forrageiras das pastagens tropicais raramente contem, em quantidades 

necessarias, todos os nutrientes essenciais ao bom desempenho reprodutivo e produtivo 

do gado bovino. Alem disso, deve ser considerado que esses deficits nutricionais se 

acentuam a medida que as forrageiras completam seu ciclo de crescimento. Dai a 

necessidade da suplementacao mineral, que visa, por definicao, a adicionar a dieta de 

pasto dos animais os minerais deficientes (VALLE et al, 1998). 

As deficiencias de vitamina A, fosforo e proteinas, bem como a subnutricao sao 

capazes de desencadear degenera9ao testicular, por meio da diminui9ao da secre9ao de 

gonadotrofinas (FSH e LH) pela hipofise (NASCIMENTO e SANTOS, 2003) 

Existem poucas informa9oes referentes aos efeitos de deficiencias minerais 

sobre as fun9oes reprodutivas masculinas. Em touros, tem-se suspeitado da deficiencia 

de iodo como causa de libido insuficiente e caracteristicas seminais insatisfatorias. 

Tambem, tem-se notado melhoria da produ9ao espermatica e da fertilidade apos uma 

alimenta9ao suplementada com cobre, cobalto, zinco e manganes (HAFEZ e HAFEZ, 

2004). 

2.3.3.2 Estresse termico 

A palavra estresse e utilizada para indicar a resposta do organismo aos agentes 

estressores, ou seja, os fatores meteorologicos e sociais que perturbam os mecanismos 

de regula9ao homeostatica do organismo e que alteram o bem estar do animal 

(FURTADO, 2007). 

As trocas termicas que o animal realiza com o ambiente dependem da situa9ao 

em que o animal e o ambiente se encontram, ou seja, se o ambiente se encontra com 

temperaturas mais elevadas do que aquelas em que o animal se encontra na zona de 

conforto termico, o animal fica em uma condi9ao de estresse termico, se o organismo do 

animal conseguir compensar a a9ao desse estresse termico, nao havera prejuizos para o 

desempenho do animal, a nao ser que este processo de compensa9ao do organismo 

cause prejuizos em outras fun9oes realizadas por ele (SILVA, 2000). 

Com a evolu9ao da bovinocultura, surgiu uma serie de problemas metabolicos e 

de manejo, destacando-se, entre eles, o estresse calorico. O estresse calorico promove 

altera9oes na homeostase e tern sido quantificado mediante mensura9ao de variaveis 
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fisiologicas tais como, temperatura retal, frequencia respiratoria e concentra9oes 

hormonais (FERREIRAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 2006). 

Bianca (1963) sugere que a temperatura retal e uma boa indica9ao da 

temperatura corporal dos animais domesticos. No entanto, a frequencia respiratoria, 

segundo Azevedo et al, (2005), evidencia ser um indicador de estresse termico melhor 

que a temperatura retal pela analise de correla9ao. 

E importante saber que a temperatura retal dos bovinos geralmente apresenta um 

pico elevado no inicio da tarde e valores minimos no inicio da manha, dentro da faixa 

de normalidade de 38,0°C e 39,0°C. Se os animais apresentarem temperatura superior a 

39,4°C, associada a movimentos respiratorios maiores que 60 por minuto e redu9§o em 

10% na ingestao de alimentos, e provavel que o rebanho esteja manifestando sintomas 

de estresse termico (ARAUJO, 2011). 

O controle da temperatura corporal de um animal se da pelo equilibrio do calor 

produzido pelo organismo e do ganho do ambiente com o perdido para o mesmo 

ambiente. Para dissipar ou reter calor o animal utiliza-se de mecanismos fisiologicos e 

comportamentais (RODRIGUES, 2006). 

Para a determina9ao dos niveis de conforto termico ambientais, diversos indices 

tern sido desenvolvidos, sendo dependentes de varios parametros inter-relacionados, 

como temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do vento e radia9ao do ambiente 

(MARTA FILHO, 1993). 

Sabe-se que no clima semi-arido, caracterizado por alta incidencia de radia9ao 

solar e altas temperaturas, impoe durante praticamente todos os meses do ano, situa9oes 

de desconforto termico aos animais, sobretudo as de ra9as mais produtivas, que 

geralmente sao oriundas de clima temperado. Esse fato torna necessario o acionamento 

de mecanismos fisiologicos de termorregula9ao, que, embora permitam aos animais 

manterem a homeotermia, podem trazer reflexos negativos a saiide, as fiu^oes 

produtivas e ao seu bem estar (SOUSA JUNIOR, 2008). 

Em regioes tropicais e subtropicais, o clima desfavoravel ao conforto termico 

provoca efeitos pronunciados nos animais (AZEVEDO et al, 2005). Para combater os 

efeitos do estresse de calor, comportamentalmente, os animais tornam-se prostados, 

abrigam-se da radia9ao solar sob coberturas que proporcionem sombras, procuram 

laminas de agua ou terrenos umidos. E fisiologicamente, diminuem a ingestao de 

alimentos, aumenta a circula9ao periferica, os batimentos cardiacos, a taxa de respira9ao 

e suda9ao (FERRO et al, 2010). 
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Aproximadamente dois tercos do territorio brasileiro estao situados na faixa 

tropical do planeta, onde predomina temperaturas elevadas, como consequencia da 

incidencia intensa da radiacao solar. Esse tipo de estresse provoca reducao na eficiencia 

reprodutiva dos bovinos (AZEVEDOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 2005) 

O estresse termico pode levar a alteracoes dos processos reprodutivos, tanto de 

forma direta, devido ao efeito direto da hipertermia sobre o sistema reprodutivo, como 

de forma indireta, relacionada a diminuicao do apetite e ingestao de materia seca 

(RENSIS e SCARAMUZZI, 2003 apud ARAUJO, 2011). Nos machos mamiferos as 

alteracoes mais evidentes em consequencia da hipertermia sao a reducao na quantidade 

e qualidade espermatica e reducao da fertilidade (HANSEN et al, 2001 apud ARAUJO 

2011). 

A baixa eficiencia reprodutiva em touros pode ser causada por mudancas 

climaticas que afetam a gametogenese (VALE FILHO, 2001). A variacao sazonal foi 

abordada com enfoque nas caracteristicas fisicas e morfologicas espermaticas em 

bovinos criados nos tropicos, descrevendo que a queda na qualidade do semen pode 

ocorrer devido ao desconforto termico dos animais frente as elevadas temperaturas 

(GALINA e ARTHUR, 1991zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apudCUACVK etal, 2011). 

Um estudo feito por Parkinson (1987), citado por Garcia (2004) mostrou que 

quanto maior a temperatura maxima diaria, menor seria a concentracao de testosterona 

no plasma seminal. Como a espermatogenese e um evento dependente da liberacao 

normal de testosterona, o niimero de espermatozoides com morfologia anormal de 

cabeca, cabe9as isoladas, defeitos de pe9a intermediaria, de cauda ou gotas 

citoplasmaticas teve correla9ao alta e positiva com a temperatura maxima diaria. Os 

defeitos espermaticos alcan9aram valores percentuais maiores durante os meses de 

verao e houve uma tendencia de melhora da qualidade seminal nos meses mais amenos 

do ano. 

Os zebuinos possuem maior capacidade em regular a temperatura corporal em 

condi9oes de estresse termico quando comparados aos bovinos de origem europeia (Bos 

taurus). Assim, as produ9oes de leite e carne, bem como os processos reprodutivos 

provenientes dos Bos indicus sao menos prejudicados quando comparados aos Bos 

taurus (HANSEN, 2004 apud ARAUJO, 2011). 

Os touros zebuinos apresentam uma superficie de pele mais extensa e com maior 

numero de glandulas sudoriparas, alem de uma termogenese menor que os taurinos, 



23 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

caracteristicas que permitem aos zebuinos ter uma melhor termorregulacao, tornando-os 

mais resistentes ao estresse termico (GALVAO, 2009). 

Levantamento realizado no Brasil por Ohashi, et al., (1988) sobre a incidencia de 

disturbios reprodutivos em 164 touros criados na regiao amazonica demonstrou 

diferencas entre touros zebuinos e taurinos. Quando criados em regiao de altas 

temperaturas medias e alta umidade, 15,8% de touros zebuinos apresentaram algum tipo 

de disturbio reprodutivo, entre eles degeneracao testicular (4,2%), maturidade sexual 

retardada (3,2%) e fibrose do epididimo (1,1%). Os touros taurinos apresentam alta 

frequencia de disturbios reprodutivos com diagnostico positivo em 75,9% dos casos, 

distribuidos em problemas de degeneracao testicular (72,4%), e fibrose do epididimo 

(3,4%) 

A elevacao da temperatura ambiental altera ainda o mecanismo de 

termorregulacao testicular acarretando degeneracao que e a causa principal de 

subfertilidade e infertilidade em reprodutores (GABALDI e WOLF, 2002). 

A degeneracao testicular e um dos disturbios reprodutivos de maior prevalencia, 

especialmente em bovinos (MCENTEE, 1990,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud OHASHI, et al, 2011), podendo 

ser uni ou bilateral, temporaria ou permanente e sua gravidade depende do tipo, 

severidade e duracao do fator desencadeante (SETCHELL, 1998). Ela pode ser 

suspeitada quando ha historico de fertilidade normal seguida de declinio gradual ate a 

falha completa da fertilidade (NOAKES, 1991). 

Inicialmente os testiculos com degeneracao testicular apresentam-se com 

consistencia flacida, tamanho normal ou discretamente diminuidos de volume. Em 

etapas avan9adas, o orgao torna-se diminuido de volume, com consistencia firme a 

palpa9ao, resistentes ao corte devido ao aumento do conjuntivo intersticial e, em alguns 

casos, pode ocorrer mineraliza9ao de tubulos seminiferos (NASCIMENTO e SANTOS, 

2003). 

Para melhorar as condi9oes termicas do ambiente em que os bovinos vivem, 

pode-se utilizar o sombreamento, pois a sombra ameniza a radia9ao solar recebida 

diretamente pelos animais (CONCEigAO, 2008). 

2.3.4 Ausencia de libido 

O comportamento sexual do touro, que sabiamente exerce importante influencia 

na fertilidade do rebanho, tern sido avaliado pela intensidade da libido. A libido e o 
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momento em que o macho demonstra o interesse sexual, podendo ser caracterizado 

como a espontaneidade ou avidez para montar e a habilidade de completar o servico em 

uma femea (HULTNAS, 1959). 

A falta de libidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (impotencia coeundi) pode ser hereditaria ou se origina de 

disturbio psicogenico ou desequilibrio endocrino alem de fatores ambientais. Mesmo 

que as caracteristicas seminais possam ser satisfatorias, a fertilidade e adversamente em 

consequencia da libido deficiente (HAFEZ e HAFEZ, 2004). 

Nao ha efeito da nutriciio sobre libido, porem no periodo seco quando a 

subnutricao e grave, este estado afeta fisicamente o animal. A queda do escore corporal 

no periodo seco pode refletir-se na taxa de fertilidade da proxima esta9ao porque exige 

do touro cerca de, no minimo, 4 meses para se recuperar em pastagem de boa qualidade 

(SILVA, 2002). 

A avalia9ao da libido despertou interesse a partir da constata9ao das diferen9as 

existentes entre touros, influenciadas por ra9a, idade e caracteristicas individuais, alem 

de permitir o diagnostico de problemas inerentes a copula (SANTOS et al. 2004). 

Identificando touros de alta libido no rebanho, e possivel reduzir a dura9ao da 

esta9ao de monta e facilitar o manejo da propriedade concentrando o nascimento em 

apenas dois meses (FONSECA, 1995). 

Um teste simples de libido e confinar uma vaca ou novilha no cio e entao 

colocar o touro no recinto por 10 a 15 minutos. Se ele conseguir uma ou mais montas 

nesse periodo, e improvavel que sua libido seja um problema. Se o touro falhar, ele 

deve ser retestado. O insucesso em ambas as ocasioes da motivos serios para questionar 

sua libido (PTASZYNSKA, 2009). 

Hultnas (1959), foi o primeiro a descrever o teste para avaliar a libido de touros 

Bos taurus taurus, posteriormente modificado por Chenoweth (1984), onde avalia-se a 

libido atraves da pre-disposi9ao do individuo para o ato sexual em uma escala de 0 a 10, 

conforme o quadro 1. 
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Quadro 1- Classificacao da libido segundo as reacoes 

Classificacao Reacoes 

0 0 touro nao mostrou interesse sexual pela femea. 

1 Interesse sexual mostrado apenas uma vez (ex: cheirar a regiao perineal). 

2 Positivo interesse sexual pela femea, em mais de uma ocasiao. 

3 Ativa perseguicao da femea, com persistente interesse sexual. 

4 Uma monta ou tentativa de monta, mas nenhum servico (copula). 

5 Duas montas ou tentativa de monta, mas nenhum servico. 

6 Mais do que duas montas ou tentativas de monta, mas nenhum servico. 

7 Um servico, seguido por nenhum interesse sexual. 

8 Um servico seguido por interesse sexual, incluindo montas ou tentativas de 

montas. 

9 Dois servicos, seguidos por nenhum interesse sexual. 

10 Dois servicos, seguidos por interesse sexual, incluindo montas, tentativas 

de monta ou servicos. 

Fonte: Chenoweth (1984) 
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O conhecimento da reprodu9ao normal dos touros e extremamente importante 

para um correto diagnostico das afec96es que podem causar infertilidade nesses 

animais, alem de evitar que os mesmos, sejam mantidos como reprodutores, evitando, 

assim, a dissemina9ao dessas doen9as no restante do rebanho. Um manejo nutricional e 

sanitario adequado dos rebanhos, com a identifica9ao e preven9ao das doen9as 

relacionadas a reprodu9ao, sao preponderantes para a maxima eficiencia reprodutiva 

desses animais, com consequente aumento dos indices de produtividade e lucros para os 

produtores. 
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