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RESUMO

Os resultados das taxas de fertilidade e dos tamanhos das leitegadas foram analisados na granja de suinos da Faculdade de
Medicina Veterinaria e Zootecnia da Universidade de Sao Paulo no Campus de Pirassununga, durante o period° de 4 anos
(1992 a 1995), corn o objetivo de comparar a inseminacäo artificial (IA) e a cobertura natural (CN) em diferentes epocas do
ano, procurando estudar as influéncias sazonais sobre os indices reprodutivos. Foram avaliadas 799 coberturas em femeas
das ragas Landrace (L), Large White (LW) e mesticas, sendo 539 de IA e 260 de CN. Reprodutores (L e LW) de comprovada
fertilidade foram utilizados tanto para CN quanto para IA. As doses de semen apresentavam concentracdo minima de 3
bilhOes de espermatozOides em volume de 100 ml. As IA foram realizadas as 12 e as 24 horas ap6s reflexo positivo de
tolerancia ao macho, enquanto as montas foram realizadas no momento e as 24 horas ap6s o diagnOstico do cio. Os indices
de fertilidade foram de 72,9% e 75,8% e o nfimero de leithes nascidos de 12,4 e 12,1, respectivamente, para inseminacdo
artificial e monta natural, nao mostrando diferenca significativa. A estacdo climatica influenciou a taxa de paricdo (71,2%,
81,4%, 76,9% e 66,4%, para verso, outono, inverno e primavera, respectivamente; p < 0,05), mas nao mostrou efeito sobre
o tamanho da leitegada. Nao houve influencia do tipo de cobertura (IA ou CN) e da interacdo entre estacao climdtica e tipo
de cobertura sobre as taxas de paricOes e os tamanhos das leitegadas. As medias de temperatura maxima e minima se
correlacionaram negativamente corn a taxa de paricao.

UNITER1VIOS: Sufnos; indice; Reproducao animal; Inseminacao artificial animal.

INTRODUCÄO E LITERATURA

N

a reproduciao suina, a inseminacao artificial (IA)
surge como uma alternativa para melhorar a
eficiéncia reprodutiva e a produtividade, oferecendo

novas perspectival tecnolOgicas a produciio animal.
A introducao da IA no manejo reprodutivo traz grande

nUmero de beneficios, tanto econOmicos quanto sanitarios e
zootecnicos, destacando a melhoria do nivel genetic° da
criacdo pela introducao de reprodutores de alto valor
zootecnico; a reducdo do niimero de reprodutores necessarios
para atender o plantel; a reducao dos custos de manejo; maior
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seguranca sanitaria; o controle mais preciso da eficiéncia
reprodutiva do plantel e a deteccdo precoce de falhas
reprodutivas relacionadas ao macho. No entanto, algumas
limitacOes devem ser consideradas para a obtencdo de indices
satisfatOrios como a qualificacao dos funcionarios, o bom
manejo reprodutivo e geral e a necessidade de proximidade
da central de IA ou sua implantacdo na granja devido a curta
viabilidade do semen resfriado.

No manejo reprodutivo, o diagnOstico preciso do
momento da ovulacdo tern sido importante para a determinaciio
do melhor momento para a realizacrio da IA'. No entanto, o
momento da ovulacdo esta diretamente relacionado corn a
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duracdo do estro, pois fémeas corn menor duracdo de estro
apresentam intervalo entre o inicio do estro e a ovulacdo mais
curto do que as lémeas corn estro mais prolongado''. Ao mesmo
tempo, segundo Weitze et al:20, a duracdo do estro esta
relacionada corn o intervalo desmama-estro (IDE), sendo que
femeas corn curto IDE apresentam periodo de estro mais longo
e, conseqiientemente, intervalo entre inicio de estro e ovulacdo
major que femeas que manifestam estro mais tardiamente apOs
a desmama. Portanto, recomenda-se a cobertura mais tardia
em femeas corn curto IDE do que corn major IDE.

Quando a inseminacao é realizada de 0 a 24 horas
antes"" ou entre 28 horas antes e 4 horas apOs a ovulacdo'",
a porcentagem de embribes normals é significantemente mais
alta do que quando é realizada antes ou depois destes periodos.
Estas falhas estao provavelmente associadas ao envelhecimento
dos gametas masculinos no trato reprodutivo feminino nas
cobricOes precoces ou pelo rapid() envelhecimento dos o6citos
(6-8 horas apOs ovulacao) nas cobricOes tardias9.

Deckert; Dewey' e Pedersen" relatam que o moment()
mais apropriado para a cobertura natural ou a inseminacao
artificial em porcas ou martas é 12 horas apOs o inicio dos
sintomas de estro.

A qualidade do semen tern grande importancia sobre os
resultados de fertilidade na inseminacao artificia1234, ' 4 . Ejaculados
corn motilidade espermatica superior a 70% e defeitos maiores e
menores inferiores a 10% e 20%, respectivamente, podem ser
considerados aceitaveis para use em IA. Bonet' admite patologias
espermaticas totais abaixo de 25%.

As doses de semen devem apresentar concentracdo em
torno de 3 x 109 espermatozOides, pois doses inseminantes corn
ntimero inferior a 2,5 x 109 de espermatozOides tendem a
comprometer a taxa de concepcdo e o tamanho da leitegada6.

Pedersen" verificou que nao existem diferencas
significativas entre doses de 2x 1 09 e de 4x109espermatozOides
quando comparou a porcentagem de fecundacdo e o tamanho
da leitegada. Este autor salienta que o volume das doses de
semen é de 85-100 ml, porem outros estudos demonstraram
que pode ser reduzido para 55 ml sem diminuicdo dos indices
reprodutivos. A temperatura de armazenamento do semen
diluido deve estar entre 15 e 18°C5.

Os indices reprodutivos corn IA tem variado de 80,5
a 91,6% para a taxa de paricilo e de 10,41 a 11,3 leitOes para
o tamanho da leitegada''' . " 516 . Silveira et a/. ' 6 nao
encontraram diferencas entre leitegadas quando compararam
763 femeas inseminadas artificialmente e 221 femeas em
regime de cobertura natural (CN), conseguindo
respectivamente, 10,6 e 10,9 leitOes. No entanto, um estudo
corn rebanhos finlandeses durante o periodo de 1992 a 1996
mostrou que femeas ern regime de monta natural tem menor
taxa de repeticao de cio (13,9%) do que corn inseminacao
artificial (14,6%)12.

Alias temperaturas ambientais tern sido relacionadas

a reducao da fertilidade em rebanhos suinos, possivelmente
pela perda embrionaria precoce e efeitos negativos sobre a
espermatogenese e a libido dos machos'''. No entanto, nem
sempre tern sido possivel mostrar os efeitos da temperatura
sobre os indices reprodutivosu.

0 objetivo deste trabalho foi comparar a inseminacdo
artificial e a cobertura natural em diferentes epocas do ano,
verificando qual dos procedimentos propostos se mostra mais
vantajoso para alcancar indices reprodutivos que
acompanham o crescente aumento da produtividade do
sistema de criacdo de suinos.

MATERIAL E METODO

O levantamento dos dados de 4 anon (1992 a 1995) foi
realizado na granja da Faculdade de Medicina Veterinaria e
Zootecnia da Universidade de Sao Paulo no Campus de
Pirassununga, totalizando 799 partos em femeas das ragas
Landrace (L), Large White (LW) e Mesticas (L-LW), sendo 539
oriundos de Inseminacdo Artificial e 260 de Cobertura Natural.

O sistema de producao foi o semiconfinamento, sendo
as femeas gestantes mantidas em piquetes ou em baias coletivas
e as lactantes em instalacao de maternidade convencional. 0
desmame total foi realizado aos 35 dias de lactacao, havendo,
a partir do 21° dia, a interrupcao do aleitamento pelo periodo
de 4 dias, visando, pela separacao dos leitfies e o contato corn
o rufido, a diminuicao do intervalo entre o aleitamento
interrompido e o inicio do estro.

O diagnOstico de estro foi realizado duas vezes ao dia
corn intervalos prOximos a 12 horas, colocando-se o rufiao
nas baias das femeas desmamadas e nos piquetes das marras.

As colheitas de semen foram realizadas pelo metodo
da mao enluvada. ApOs a colheita, o semen foi mantido ern
banho-maria a 35°C ate o momento da diluicao. Na avaliacdo
imediata considerou-se o volume, aspecto, motilidade,
aglutinacdo, vigor e concentracdo espermatica. Para diluicao,
empregou-se semen corn motilidade acima de 70% e o diluidor
de Beltsville Thawing Solution (BTS), ambos na mesma
temperatura, obtendo-se doses inseminantes com volume de
100 ml e concentracao minima de 3x100 espermatozOides, as
quais foram mantidas a temperatura de I 5°C. 0 exame de
patologias espermaticas foi realizado a intervalos de 15 a 30
dias em amostras oriundas de todos os reprodutores doadores
de semen.

Realizaram-se 2 inseminaciffies artificiais ou 2
coberturas naturais ap6s a deteccdo dos sintomas de estro. A
primeira inseminacao foi efetuada as 12 horas e a segunda as
24 horas apOs o reflexo positivo de tolerancia ao macho. As
montas naturais foram realizadas no momento e apOs 24 horas
em que a femea foi detectada em cio. No momento da
inseminacao artificial, realizou-se a higienizacdo da vulva corn
solucdo desinfetante (Kilol-L10) e introduziu-se a pipeta ou
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cateter de Melrose ate a correta fixacdo na cervix, sendo o semen
depositado lentamente no titer°.

Foram observadas todas as medias de temperaturas
maximas e minimas do periodo.

A analise estatistica foi realizada pelo procedimento
ANOVA do programa Minitab. 0 modelo maternatico testou
os efeitos das variaveis estacdo climatica (verdo, outono,
inverno e primavera), tipos de coberturas (IA ou monta natural)
e interacão entre estacdo e tipo de cobertura sobre a taxa de
paricao e o tamanho de leitegada. Os dados de paricao foram
agrupados e analisados como porcentagem mensal de paricao.
Os dados das taxas de paricao tambem foram analisados pelo
teste qui-quadrado. Foram realizadas analises de correlacdo
entre as medias de temperatura maxima e minima e as medias
das taxas de paricOes e dos tamanhos das leitegadas.

RESULTADOS

Talk
	

TPT

Figura 1
Medias das taxas de paricdo (TP) e das temperaturas maxima
(Tmax) e minima (Tmin) durante os meses dos anos 1992 a 1995,
Sao Paulo, 1996.

Os indices medios de paricao e de leitOes foram de
73,58% e 12,16%, respectivamente. 0 tipo de cobertura nao
teve influencia significativa sobre a taxa de paricao e o
tamanho da leitegada (Tab. 1).

A estacdo climatica influenciou a taxa de paricao, sendo
que os melhores resultados foram alcancados nos meses de
outono (81,4%), seguido pelos meses de inverno (76,9%), verdo
(71,2%) e primavera (66,4%). No entanto, nao houve diferenca
significativa entre as taxas de pang -do dos meses de inverno e
de verdo. Ndo houve influencia significativa da estacdo
climatica sobre o tamanho da leitegada (Tab. 2). Tambem nao
houve influencia significativa da interacao entre o tipo de
cobertura e a estacdo do ano sobre a taxa de paricao e o tamanho
da leitegada. As medias de temperatura maxima (r = -0,59) e
minima (r = -0,60) correlacionaram-se negativamente corn as

Tabela 1
Medias das taxas de paricäo (TP) e do tamanho da leitegada (TL)
de acordo corn o tipo de cobertura, Sdo Paulo, 1996.

indica 	 Tipo de Cobertura 	 Total
Reprodutivo	 Morita	 Inseminacão

Natural	 Artificial
TP (%)
	

75,8	 72,9	 74,0
TL (%)
	

12,1	 12,4	 12,2

Tabela 2
Medias das taxas de paricäo (TP) e do tamanho da leitegada (TL)
de acordo corn a estacäo do ano, Säo Paulo, 1996.

Indice
Reprodutivo
	 Veräo Outono inverno Primavera

TP (%)	 71,2a	 81,4b	 76,9ac	 66.4d	 74,0
TL (n)	 12,0	 12,5	 12,1	 12,2	 12,2

As medias na mesma linha, acompanhadas por letras iguais, nao diferem
estatisticamente (p < 0,05).
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taxas de paricOes (Fig. 1), mas nab houve correlacdr o corn os
tamanhos das leitegadas.

DISCUSSAO E CONCLUSAO

0 esquema de cobricOes deste experimento é semelhante
ao proposto por Deckert e Dewey' e Pedersen" , sendo a primeira
inseminacdo as 12 horas e a segunda as 24 horas ap6s o inicio
do estro. Considerando as informacOes de que os melhores
resultados das taxas de paricOes e dos tamanhos das leitegadas
sac, alcancados corn inseminacOes realizadas ate 24 horas antes
da ovulacdo 10 • 17. ' 9 e que a ovulacao ocorre no inicio do terco
final do estro, o qual possui grande variabilidade (24 a 108
horas)" 182° o esquema de IA talvez nao tenha sido totalmente
seguro, pois em algumas femeas o intervalo entre a inseminacdo
e a ovulacdo excedeu 24 horas. Alguns autores mostraram
correlacdo negativa entre IDE e duracao do estro e entre IDE e
momento da ovulaca-o"), sugerindo a utilizacdo do IDE como
preditor para determinar o momento ideal da inseminacdo
artificial. Estas informacOes podem ser theis na correcdo de
possiveis falhas do esquema de IA'.

Com rein -do ao controle de qualidade e o
processamento do semen nesta granja, foram respeitados todos
os padrOes estabelecidos na literatura consultada''' ,4,5,6,14,

provavelmente contribuindo para que nao houvesse diferenca
entre os resultados da inseminacdo artificial e da cobertura
natural (Tab. 1). Isto tern mostrado que a tecnica de IA, quando
realizada corretamente, propicia, no minimo, os mesmos
resultados da cobertura natural e torna-se uma interessante
opcdo para o melhoramento da genetica e da sanidade em
rebanhos suinos'). Alguns autores" relataram diferencas
significativas nas taxas de fertilidade entre monta natural e
IA, no entanto, corn diferenca de apenas 0,7%, que, na pratica,
é muito pequena.

Estacao do Ano	 Total
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Os valores medios da Taxa de Paricao (TP) na presente
pesquisa (Tab. 2) estao abaixo dos encontrados por alguns
autores u7. " .15 ' 6 . Ao contrario da TP, o Tamanho da Leitegada
(TL) é similar ou superior (Tab. 2) ao descrito na literatural17.11116.
Estes achados nao sac) facilmente explicaveis, pois qualquer
influencia negativa sobre a taxa de paricao, provavelmente,
repercutiria tambem no tamanho da leitegada.

Os efeitos da sazonalidade foram claros sobre a taxa
de paricao, mas nao sobre o tamanho da leitegada, mostrando
concordancia corn os resultados de Peltoniemi l2, na Finlandia,
onde as condicOes de fotoperiodo parecem ser mais efetivas
do que a temperatura, devido a localizacdo geografica, na
qual, nos meses de verdo, ha luz durante quase 24 horas por
dia e temperatura que dificilmente ultrapassa 25°C dentro
das instalacCies. Apesar das medias de temperatura maxima
terem sido correlacionadas negativamente corn a taxa de
paricao no presente experimento, estas nao apresentaram
grandes variacOes no decorrer do period() (25,2°C a 30,0°C).
Tambem houve correlacao negativa entre as medias de
temperatura minima e as taxas de paricao (Fig. 1), as quais
mostraram variacao mais evidente, ou seja, 10,7°C a 19,9°C.
Considerando as informacOes acima, é provavel que os

resultados de taxa de paricao respondam melhor a quantidade
de exposicao diaria a temperatura de conforto (18 a 20°C) '2
do que aos picos e as variacOes de temperatura diaria. No
entanto, alguns autores' 3 tem falhado em demonstrar
influencias da temperatura sobre as caracteristicas
reprodutivas. Devido a falta de dados em relacdo ao
fotoperiodo e a umidade relativa do ar, nao foi possivel
mensurar o efeito deltas variaveis sobre as caracteristicas
estudadas, mas deve-se considerar que estas podem ter
influenciado direta ou indiretamente a relacdo entre
temperatura e taxa de paricao.

CONCLUSOES

Os resultados do presente experimento permitem
concluir que: a estacdo climatica intluenciou a taxa de paricao,
mas nä° mostrou efeito sobre o tamanho de leitegada; nao
houve influencia do tipo de cobertura (IA ou CN) e da interacao
entre estacdo climatica e tipo de cobertura sobre as taxas de
paricOes e os tamanhos das leitegadas; e as medias de
temperatura maxima e minima se correlacionaram
negativamente corn as taxas de paricOes.

SUMMARY

The data of parturition rate and litter size from the herd of the Veterinary School of Sao Paulo University were
analysed during a four years period (1992 to 1995) in order to compare the data from artificial insemination (IA) and
natural mating (CN) in different seasons, trying to study the seasonal influences and define which of these methods
would be better in order to reach adequate reproductive rates. Data from 799 breeding (539 IA and 260 CN) in
Landrace (L), Large White (LW) females and the cross-breed from both were analysed. Boars (L and LW) with known
fertility were used either for IA or for CN. The semen doses used had at least 3 billions spermatozoa in 100 ml. The
inseminations were performed 12 and 24 hours after the positive back pressure test in response to the boar, and natural
mating were performed at the moment of positive back pressure test and 24 hours later. The fertility rates were 72.9%
and 75.8% and the litter size was 12.4 and 12.1, for artificial insemination and natural mating, respectively, which
were not different. The season influenced the parturition rate (71.2%, 81.4%, 76.9% and 66.4%, for summer, autumn,
winter and spring, respectively; p < 0.05) but not the litter size.

UNITERMS: Pigs; Indexes; Reproduction; Artificial insemination.
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