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APRESENTAÇÃO

O estudo da Medicina Veterinária não está mais focado apenas na clínica de 
animais de companhia, vem tendo a necessidade do aperfeiçoamento em outras áreas. 
Atualmente acadêmicos de Medicina Veterinária e Médicos Veterinários devem estudar 
e conhecer os aspectos clínicos, cirúrgicos e de bem-estar animal tanto de animais de 
companhia, animais não convencionais, como de animais de produção, sendo desta forma 
necessária a atualização e aprofundamento de seus conhecimentos, fora da academia, 
para acompanhar este crescimento.

A obtenção de conhecimento se inicia na faculdade com as práticas de ensino e 
se estende a vida profissional, através de especializações, pós-graduações e leitura de 
artigos, com esta visão foi compilado as pesquisas de Estudos 
em Medicina Veterinária com temas inovadores separados por categorias, como 
animais de companhia, animais de produção, bem-estar animal, produtos de origem 
animal, terapias com animais e um capítulo reservado para temas relacionados com 
zootecnia, vista a necessidade dos acadêmicos e Médicos Veterinários conhecerem 
estes assuntos para entender um pouco mais sobre a alimentação animal.

Boa Leitura!

Valeska Regina Reque Ruiz
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CAPÍTULO 18

MENSURAÇÃO DE FOLÍCULOS TERCIÁRIOS E 
AVALIAÇÃO DE SEUS OÓCITOS

Guilherme Ferreira da Silva
Centro Universitário da Região da Campanha, 

Faculdade de Medicina Veterinária, Laboratório de 
Reprodução Animal

Bagé – RS

Gabriel Brocessewisk Strada
Centro Universitário da Região da Campanha, 

Faculdade de Medicina Veterinária, Laboratório de 
Reprodução Animal

Bagé – RS

Patrícia de Freitas Salla
Centro Universitário da Região da Campanha, 

Faculdade de Medicina Veterinária, Laboratório de 
Reprodução Animal

Bagé – RS

Fabrício Dias Alves Gularte
Centro Universitário da Região da Campanha, 

Faculdade de Medicina Veterinária, Laboratório de 
Reprodução Animal

Bagé – RS

RESUMO: O sucesso da produção in vitro de 
embriões passa diretamente pela quantidade 
e qualidade do complexo cumulus-oócito, 
evidenciando melhores resultados na maturação, 
fecundação e desenvolvimento embrionário. 
Neste sentido é importante compreender a 
dinâmica de desenvolvimento folicular e as 
características dos seus respectivos oócitos. 
O presente estudo buscou avaliar a qualidade 

de oócitos bovinos provenientes de folículos 
terciários, bem como a mensuração do tamanho 
e volume de líquido folicular destes folículos. 
As peças do sistema reprodutor feminino de 
bovinos foram adquiridas em um frigorífico e 
passaram pela dissecação, mensuração de 
tamanho, aspiração dos folículos terciários e 
avaliação dos seus oócitos. Relatou-se uma 
frequência maior de oócitos maduros oriundos 
de folículos dominantes neste experimento.
PALAVRAS-CHAVE: oócito, cumulus, 
embriões, maturação.

MENSURATION OF TERTIARY FOLLICLES 
AND EVALUATION OF THEIR OOCYTES

ABSTRACT: The success of embryo in vitro 
production is related to the quantity and quality 
of the cumulus-oocyte complex, showing better 
results in maturation, fertilization and embryonic 
development. In this sense it is important 
to understand the dynamics of follicular 
development and the characteristics their 
respective oocytes. The present study aimed 
to evaluate the quality of bovine oocytes from 
tertiary follicles as well as the measurement 
of their size and follicular fluid volume. The 
female reproductive systems were acquired in 
a slaughterhouse and underwent dissection, 
measurement of size, aspiration of the tertiary 
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follicles and evaluation of their oocytes. A higher frequency of mature oocytes from 
dominant follicles is reported in this experiment.
KEYWORDS: oocyte, cumulus, embryo, maturation.

1 |  INTRODUÇÃO

O sistema reprodutor das fêmeas bovinas é composto pelos ovários, ovidutos, 
útero, cérvix, vagina, vestíbulo, clitóris e vulva. Os ovários são os principais órgãos da 
reprodução na fêmea, uma vez que possuem função endócrina e abrigam os gametas 
femininos (FRANDSON et al., 2016). São compostos por uma camada medular, 
rica em tecido conjuntivo frouxo, vascularização e inervação. Exterior à medular se 
encontra uma camada cortical composta por células foliculares, envoltas por tecido 
conjuntivo, formando o estroma ovariano que é responsável por originar a teca folicular. 
No estroma estão situados os folículos ovarianos, estruturas que abrigam os oócitos 
(CORMACK; NARCISO, 2003; FRANDSON et al., 2016).

Ao nascimento as fêmeas bovinas possuem centenas de milhares de folículos 
primordiais nos ovários. Estes folículos constituem uma reserva que pode permanecer 
em um estado de quiescência, ou iniciar um processo irreversível de desenvolvimento 
em que acarreta na ovulação ou, na maioria das vezes, com a atresia folicular 
(FINDLAY, 1993). O desenvolvimento folicular inicial ocorre com o aumento do tamanho 
do oócito, a replicação das células foliculares, formando uma granulosa e uma teca a 
circundando. Esse processo independe da estimulação de gonadotrofinas e dá origem 
ao folículo secundário (FRANDSON et al., 2016; GONSALVES et al., 2002).

A partir do momento em que a granulosa e a teca dos folículos secundários 
desenvolvem receptores celulares para os hormônios folículo estimulante (FSH) e 
luteinizante (LH), tornam-se responsivas a esses hormônios. O LH faz com que as 
células da teca se proliferem, produzindo andrógenos (androstenediona e testosterona). 
Já o FSH provoca mais proliferação das células da granulosa e a produção de enzimas 
conversoras de androgênios em estrogênios (estradiol). Desta forma as secreções 
foliculares se acumulam, sendo possível a identificação de um antro folicular repleto 
de líquido, característica do folículo terciário. Os folículos de Graaf ou vesiculares, 
como também são chamados os folículos terciários, possuem duas camadas de teca. 
A teca interna com células produtoras de esteroides e a teca externa formada por 
tecido conjuntivo (FRANDSON et al., 2016). 

O oócito no interior do folículo está circundado por camadas de células da granulosa 
(cumulus), formando o complexo cumulus-oócito (CCO). Sendo possível classificar, 
estimar o potencial de maturação e capacidade de desenvolvimento embrionário dos 
oócitos pela quantidade de camadas e aparência do CCO (GONSALVES et al., 2002).

Objetivou-se realizar a mensuração do tamanho e volume de líquido folicular 
aspirado de folículos terciários, provenientes de sistemas reprodutores femininos de 
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bovinos abatidos em frigorífico, correlacionando com a avaliação da qualidade dos 
oócitos encontrados em seu interior. 

2 |  MATERIAL E MÉTODOS

No presente estudo foram utilizados oito folículos terciários encontrados em 
ovários bovinos, provenientes de sistemas reprodutores femininos de vacas abatidas 
em um frigorífico na cidade de Bagé, RS. As peças adquiridas foram transportadas ao 
laboratório em caixa isotérmica, posicionadas anatomicamente para inspeção visual 
e avaliação de integridade. Foram selecionadas as peças que continham um ou mais 
folículos terciários ou de Graaf, sendo maiores de 10mm de diâmetro. Para melhor 
manipulação, dissecaram-se os ovários com o auxílio de tesoura reta fina/fina e pinça 
de dissecação dente de rato. Em seguida procedeu-se a dissecação dos folículos 
terciários, mensuração do seu tamanho com paquímetro e pesagem em balança de 
precisão. Posteriormente foi realizada a punção folicular para a colheita dos seus 
respectivos oócitos, com o auxílio de seringa de 3ml, e agulha 25x07. O líquido 
folicular coletado foi dispensado em placas de Petry para avaliação e classificação, ao 
microscópio óptico, dos oócitos recuperados.

A classificação oocitária ocorreu em qualidades de 1 a 4 (O1 a O4), conforme a 
quantidade de células do cumulus no seu entorno. Qualidade 1: cumulus compacto 
presente, com mais de três camadas celulares. Qualidade 2: cumulus compacto 
parcial ou completamente presente, com menos de três camadas celulares. Qualidade 
3: cumulus presente, porém expandido, não cobrindo totalmente o oócito. Qualidade 
4: não apresenta cumulus, oócito totalmente desnudo (GONSALVES et al., 2002).

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos oito folículos terciários puncionados, foram recuperados e classificados sete 
oócitos, sendo que em somente um dos folículos não foi visualizado o seu oócito. O 
peso dos folículos dissecados variou de 0,4 g a 2,7g. E o volume de líquido folicular 
aspirado oscilou desde 0,3ml até 2,0ml por folículo dominante. Dentre os sete oócitos 
recuperados, dois foram classificados como O2, um O3 e quatro O4, conforme a tabela 
1.

Folículo Peso (g) Tamanho (mm) Volume 
aspirado (ml)

Classificação 
do oócito

01 2,7 18x16 2,0 4
02 2,0 15x15 1,5 Não recuperado
03 1,7 16x13 0,9 4
04 0,4 06x11 0,3 2
05 2,7 18x18 1,6 4
06 2,1 16x16 1,1 2
07 1,5 15x14 0,6 4
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08 0,8 12x12 0,4 3

Tabela 1 - Mensuração de folículos terciários e classificação de seus oócitos.
Fonte: autor.

O CCO desempenha importante função para o crescimento, divisão meiótica 
e maturação citoplasmática do oócito. Hormônios e enzimas produzidos pelo oócito 
estimulam a síntese de ácido hialurônico pelas células do cumulus, levando a produção 
de muco e expansão do cumulus durante o processo de maturação.

Os resultados da produção in vitro de embriões (PIVE) estão diretamente 
ligados à quantidade e qualidade dos CCOs que são destinados a essa biotécnica 
(VIANA; BOLS, 2005). Apesar das células do cumulus não serem essenciais para 
maturação dos oócitos, são obtidos melhores resultados na maturação, fecundação 
e desenvolvimento embrionário na sua presença, evidenciando a importância das 
células do cumulus na maturação do oócito in vitro (GONSALVES et al., 2002).

O tamanho dos folículos também é um fator de relevância para determinar o 
potencial de maturação do oócito, uma vez que oócitos encontrados em folículos com 
menos de 2mm de diâmetro, na maioria das vezes, não conseguem reiniciar a meiose. 
Os oócitos bovinos adquirem competência para o desenvolvimento in vitro quando 
o folículo atinge de 2 a 3mm, limite mínimo para o desenvolvimento em resposta à 
superovulação (HYTTEL et al., 1997). Entretanto a maior parte dos folículos com 
mais de 8mm de diâmetro já se encontra em atresia ou em processo de maturação, 
salientando-se que nas duas situações a viabilidade do oócito, para a PIVE, está 
comprometida (GONSALVES et al,. 2002). 

Oócitos oriundos de folículos maiores apresentam melhor capacidade para a 
produção in vitro (LONERGAN et al., 1994; PAVLOK et al., 1992; HENDRIKSEN et 
al., 2000). No entanto, Basso et al., (2006) e Seneda et al, (2001) não observaram 
influência do diâmetro folicular sobre a qualidade dos oócitos de bovinos em fase 
aleatória de ciclo estral. Da mesma forma, Carolan et al., (1996) relataram não haver 
influência do diâmetro folicular sobre a competência do oócito na maturação. Pode-se 
explicar esse fato devido ao crescimento folicular em bovinos ocorrer através de ondas 
foliculares, conhecido como dinâmica folicular, de forma que em qualquer fase do ciclo 
estral existam folículos em desenvolvimento e outros em atresia, concomitantemente 
(GINTHER et al., 1989).

4 |  CONCLUSÃO

Neste experimento, observou-se a predominância de oócitos maduros em 
folículos dominantes de fêmeas bovinas. No entanto, há que frisar a restrita quantidade 
de folículos e seus respectivos oócitos avaliados.

Observou-se uma maior dificuldade na recuperação dos oócitos provenientes de 
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folículos terciários, comparado à punção ovariana total, em detrimento de haver um 
grande volume de líquido folicular e apenas um oócito.

A compreensão sobre a dinâmica folicular, bem como o tamanho, volume de 
líquido folicular e as características do oócito, são de extrema importância para que 
seja possível aprimorar os resultados obtidos na produção in vitro de embriões, a partir 
da obtenção de oócitos mais qualificados para esta biotécnica.
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