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APRESENTAÇÃO

As áreas da Zootecnia e Ciência animal englobam o setor agropecuário 
brasileiro, que por muitas vezes foi o responsável por dar a devida importância ao 
país na esfera global. Mas também deve-se destacar que este setor é o responsável 
pela produção de alimentos de origem animal e vegetal, geração de emprego e 
renda, tecnologias e ainda promove a conservação ambiental. 

A diversidade cultural observada no Brasil se estende à produção técnica 
e científica na área de zootecnia e ciência animal. A editora Atena, através da 
divulgação de trabalhos desta natureza, dá visualização nacional para pesquisadores 
que tem o papel fundamental de gerar conhecimento e desenvolver as mais diversas 
áreas voltadas a criação de animais, produção de alimentos e sustentabilidade. O 
desenvolvimento econômico, social e ambiental é um dos focos da comunidade 
científica que trabalha no setor agropecuário.

O e-book “Estudos em Zootecnia e Ciência Animal 2” traz trabalhos desenvolvidos 
em todo o Brasil, e contempla temas de importância regional e nacional. Os capítulos 
foram organizados e ordenados de acordo com as áreas predominantes. Os 
primeiros sete capítulos abordam temas relacionados a produção e conservação de 
forragem pela ensilagem, com foco na silagem de milho e de culturas alternativas. 
Os próximos cinco capítulos abordam a reprodução de bovinos machos e fêmeas, 
equinos e biotecnologias utilizadas. Na sequência, os cinco capítulos contemplam a 
avicultura de corte e postura, nos sistemas industrial e alternativo. Posteriormente, 
cinco trabalhos que abordam a bovinocultura leiteira e de corte. Também estão 
contemplados os com alguns capítulos com temas como a ovinocultura, avaliação 
sensorial e aceitabilidade de alimentos de origem animal e vegetal, piscicultura, 
entre outros assuntos com importância regional.

A organização deste e-book agradece a dedicação dos autores e instituições 
envolvidas pelo desenvolvimento dos trabalhos. Destaca-se que a socialização 
das informações aos leitores, faz parte do processo de geração de conhecimento 
e resulta na evolução sistemas produtivos. A troca de experiências materializada 
em trabalhos científicos, permite entregar ao leitor a informação com qualidade e 
confiabilidade.

Gustavo Krahl
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RESUMO: Os hematomas em carcaças 
animais são uma realidade presente nos 
frigoríficos do país, causando prejuízos tanto 
para o produtor como para a indústria. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a presença de 
hematomas em carcaças de bovinos abatidos 
em um frigorifico no município de Ariquemes – 
RO. Foram avaliados a localização das lesões, a 
quantidade de lesões por carcaça, extensão das 
lesões e a distância percorrida pelos animais de 
cada lote até o abatedouro. Em1.984 animais 
avaliados, 54,13% apresentavam hematomas, 
sendo que destes, 56,05% das carcaças 
acometidas apresentavam menos de quatro 
lesões, 42,55% apresentavam acima de quatro 
lesões. Observou-se que lotes de animais 
transportados até os frigoríficos de distâncias 
maiores apresentaram aumento na ocorrência 
de hematomas. As péssimas condições das 
estradas podem ter sido um dos motivos que 
levou a maior ocorrência de contusões, sendo 

necessário um estudo mais aprofundado para 
confirmar esta hipótese.  
PALAVRAS-CHAVE: bem-estar animal, 
contusões em bovinos, manejo pré-abate, 
produção animal. 

OCCURRENCE HEMATOMAS IN 
CARCASSES OF BOVINE ANIMALS IN THE 

MUNICIPALITY OF ARIQUEMES – RO

ABSTRACT: The hematomas on animal 
carcasses are a reality present in the 
slaughterhouse of the country, causing damage 
to both the producer and the industry. The 
objective of this work was to evaluate the 
presence of hematomas in carcasses of bovine 
animals slaughtered in a slaughterhouse from 
Ariquemes city, State of Rondonia. The location 
of the lesions, the number of lesions per carcass, 
extension of the lesions and the distance 
traveled by the animals from each batch to 
the slaughterhouse were evaluated. It was 
concluded that, of the 1,984 animals evaluated, 
54.13% presented bruises, and of these, 56.05% 
of the carcasses affected had fewer than four 
lesions, 42.55% had above four lesions. It was 
observed that lots of animals transported to 
the refrigerators of larger distances showed a 
significant increase in the incidence of bruises. 
The bad conditions of the roads may have been 
one of the reasons that caused the greater 
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occurrence of bruises, requiring further study to confirm this hypothesis.  
KEYWORDS: animal welfare. contusions in cattle. pre-slaughter management. animal 
production.

1 |  INTRODUÇÃO

O Brasil se destaca no cenário mundial no setor de produção de carne bovina, 
sendo um exportador para diversos países. Um setor em constante crescimento 
exige investimentos em tecnologias e no diagnóstico precoce de fatores que possam 
comprometer sua expansão (HUBENER et al., 2019). O tema bem-estar animal 
recebe atualmente grande foco global, sendo de suma importância sua correta 
aplicação para melhoria na qualidade final das carcaças produzidas.

O bem-estar animal popularizou-se nos últimos anos e vêm crescendo 
consideravelmente o número de empresas e pessoas que primam produzir dentro 
das normas que o garanta. Portanto, abate humanitário pode ser definido como um 
conjunto de procedimentos que se iniciam na propriedade onde os animais serão 
embarcados até o início das operações de abate no frigorífico, objetivando a minimizar 
a ocorrência de excitação, dor ou sofrimentos desnecessários (MORELATTO et al., 
2010). 

O Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária (RIISPOA), Decreto nº 9.013 
de 29 de março de 2017, tem como objetivo, entre outras finalidades, promover 
o cumprimento das normas de abate e bem-estar animal no manejo pré-abate de 
animais de produção. Um conjunto de ações são listadas no RIISPOA para garantir 
que a indústria utilize meios que não gerem estresse aos animais que serão abatidos, 
sendo considerado um ato de infração cabível de punição desobedecer aos preceitos 
de bem-estar animal listado nestas legislações (BRASIL, 2017). 

Relacionar o bem-estar à produção animal vem se tornando rotina e realidade 
nos últimos anos. A ausência de bem-estar durante a produção de carne pode 
comprometer a qualidade final do produto, prejudicando assim a comercialização e 
levando a perdas econômicas o que torna necessário o conhecimento de todos os 
fatores que possam gerar estresse aos animais e consequentemente comprometerem 
a qualidade do produto (ALVES et al., 2015). 

Segundo GONÇALVES & SALOTTI-SOUZA (2017), os parâmetros de bem-
estar devem ser seguidos para que não haja comprometimento na lucratividade, 
evitando o fornecimento de produto sem qualidade ao consumidor. A obtenção de 
produto com qualidade favorece a comercialização e a competitividade dentro da 
indústria de carne.

A qualidade da carne é influenciada quando o manejo incorreto dos animais 
nas etapas que antecedem o abate leva a condições de estresse, muitas vezes, o 
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erro no manejo ocorre devido à mão-de-obra sem treinamento e sem consciência 
das consequências negativas ocasionadas pela condução realizada de forma errada 
desses animais nos currais (ROYER et al., 2010). 

A ocorrência de hematomas (CARDOSO et al., 2011) em carcaças bovinas 
gera perdas econômicas, sendo agravada principalmente por apresentar elevada 
porcentagem de localização no quarto traseiro, local onde estão presentes os 
cortes nobres. Os hematomas em carcaças bovinas são uma realidade presente 
nos abatedouros do Brasil e demonstra falha em alguma das etapas no pré-abate, 
levando desta maneira os animais a sofrimentos desnecessários e gerando perdas 
para a indústria e os produtores.  

Manejo e transporte inadequado (MENDONÇA, 2015), juntamente com 
algumas particularidades dos animais são fatores que isolados ou combinados 
contribuem para ocorrência de lesões nas carcaças e consequentemente geram 
prejuízos econômicos. A presença de hematomas aponta prováveis erros de manejo 
e sofrimento desses animais. Portanto, o monitoramento da ocorrência dessas lesões 
deve ser realizado dentro do abatedouro para poder identificar esses possíveis 
erros. Um colaborador que recebe correto treinamento consegue identificar através 
do exame visual as possíveis causas das lesões presentes nas carcaças, podendo 
ocorrer por pisoteio pelos demais animais do lote, ferimento por chifre ou até mesmo 
por uso errôneo de porteiras ou instalações incorretas (LUDTKE et al., 2015). 

Por outro lado, instalações adequadas, manejo correto e realização de 
programas de treinamento que promovam a correta interação homem-animal, são 
alternativas de baixo custo que quando colocadas em prática podem reduzir a 
ocorrência de hematomas dos bovinos no pré-abate (PELLECCHIE, 2014). Neste 
contexto, o objetivo deste trabalho foi quantificar a presença de hematomas em 
carcaças de bovinos abatidos em abatedouro no município de Ariquemes-RO e 
estimar as possíveis causas que podem estar associadas a esta ocorrência.

2 |  MATERIAIS E MÉTODOS

É uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa que permitiu investigar a 
ocorrência de hematomas presentes nas carcaças dos bovinos abatidos no município 
de Ariquemes (09º54’48”S e 63º02’27”W), considerada a terceira maior economia do 
estado de Rondônia, situada cerca de 200 km da capital Porto Velho, apresentando 
área geográfica de 4.426,576 km2, com 64 km2 de área urbana, altitude de 148 
m, temperatura média de 28 ºC, pluviosidade entre 1.850 mm a 2.000 mm/ano e 
economia subsidiada basicamente pela agropecuária. 

O estudo foi realizado no ano de 2017, durante 120 dias, com acompanhamento 
do abate de 1.984 bovinos, provenientes de 13 municípios (Figura 1). O estudo teve 
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como critério de inclusão todos os animais abatidos neste período em matadouro-
frigorifico com Serviço de Inspeção Estadual (SIE) com média de abate diário de 40 
animais. Os animais foram submetidos ao jejum hídrico durante 24 (vinte e quatro) 
horas previamente ao abate. Foram coletados dados para a pesquisa, tais como: 
números de contusões por animal, extensão da lesão, localização e comprometimento 
(contusões no quarto dianteiro, lombo, costelas e no quarto traseiro). 

Figura 1. Municípios de origem dos animais que chegaram ao abatedouro e apresentaram 
hematomas. Fonte: Elaborado por Joselânio Ferreira de Moraes (Geógrafo/Esp. Em 

Geoprocessamento)

A verificação das lesões foi visual, realizada nas plataformas de inspeção 
Linha H (exame dos lados externo e interno da parte caudal da meia carcaça e 
seus linfonodos) e Linha I (exame do lado externo e interno da parte cranial da meia 
carcaça e seus linfonodos). Após a inspeção, as carcaças foram acompanhadas até 
o Departamento de Inspeção Final (DIF) para retirada das lesões com o auxílio de 
uma faca pelo auxiliar de inspeção. 

O registro das contusões foi realizado em formulário elaborado exclusivamente 
para esta pesquisa, contendo, data, lote do curral, quantidades de animais, quantidade 
de lesões, localização e extensão da lesão (quarto dianteiro, lombo, costelas e quarto 
traseiro). Os animais foram acompanhados a partir do desembarque dos caminhões, 
condução para o box de atordoamento, até as linhas de inspeção H e I. Na chegada 
de cada lote de animais, ainda no curral, no momento em que os animais eram 
alojados nas baias, foram conferidos os municípios de procedência.
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A distância percorrida pelos animais do destino de origem até o frigorífico foi 
estimada através das informações obtidas do Guia de Trânsito de Animais (GTA) 
de cada lote, obtendo assim, o município de origem e realizando a verificação da 
distância com o uso do google maps, disponível em https://www.google.com.br/
maps.  

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi observada a ocorrência de contusões em 54,13% das carcaças bovinas 
avaliadas. 56,05% das carcaças acometidas apresentaram menos de quatro 
lesões, 42,55% apresentaram acima de quatro lesões e 1,39% apresentaram lesão 
generalizada. (Figura, 1). 

56,05%

42,55% 1,39%

Quantidade de lesões presentes nas carcaças 
acometidas

Abaixo de quatro lesões

Acima de quatro lesões

Lesão generalizada

Figura 1. Ocorrência de quantidade de lesões presentes nas carcaças acometidas.

Cruz (2017) verificou em estudo similar a ocorrência de lesão em 75,7% das 
carcaças avaliadas, alertando a necessidade de melhorias no manejo no pré-abate.  
Petroni et al. (2013) afirmou que, o bem-estar animal é essencial para permanência 
saudável dos animais até o abate, a fim de obter qualidade de carcaça e evitando 
sofrimentos desnecessários aos mesmos. Relatou ainda que, a ocorrência de lesões 
em carcaças está intimamente ligada a eficiência do manejo. 

A Tabela 1 a relação entre a distância percorrida no transporte dos animais e a 
ocorrência de hematomas. De forma geral, observa-se que municípios com distância 
superior a 100 km do abatedouro apresentaram maior incidência de contusões, 
como por exemplo, Buritis (74,46%), Candeias do Jamari (78,94%) e Porto Velho 
(75%). O município de Rio Crespo apresentou 64,10% de carcaças acometidas com 
hematomas, apesar de apresentar distância inferior a 100 km do município onde os 
animais foram abatidos. 
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MUNICÍPIO
DISTÂNCIA

 (Km)
Nº ANIMAIS 
ABATIDOS

Nº DE 
CARCAÇAS 

COM 
HEMATOMAS

% DE 
CARCAÇAS 

COM 
HEMATOMAS

Ariquemes 0 691 332 48,04%
Alto Paraíso 58,1 297 185  62,28%
Buritis  141 47 35 74,46%
Cacaulândia 69,6 121 89 73,55%
Campo Novo 158 123 78 63,41%
Candeias do 
Jamari 152 19 15 78,94%

Cujubim 119 96 46 47,91%
Gov. Jorge  
Teixeira 126 3 0 0%

Machadinho D’ 
Oeste          189 37 14 37,83%

Monte Negro 54,8 291 128 43,98%
Rio Crespo 52.2 117 75 64,10%
Porto Velho 203 36 27 75%
Vale do Anari 129 106 50 47,16%

Tabela 1: Lista de municípios de origem dos animais abatidos e relação de hematomas 
ocorridos de acordo com o município.

                              

Porém, vale ressaltar que a principal estrada que liga Rio Crespo a Ariquemes 
não possui asfalto, sendo estrada de terra com péssimas condições de conservação, 
o que pode ter influenciado nesta alta porcentagem de ocorrência de hematomas em 
animais provenientes desta cidade. Os municípios de Alto Paraíso e Cacaulândia 
apresentaram acima de 60% das carcaças com presença de hematomas, ambos 
apresentam distancias inferior a 100 km do abatedouro e estradas em condições 
desfavoráveis e sem manutenção, reforçando que pode influenciar na ocorrência de 
hematomas. 

Observa-se que municípios com distância superior a 100 km do abatedouro 
apresentaram maior incidência de contusões, como por exemplo, Buritis (74,46%), 
Candeias do Jamari (78,94%) e Porto Velho (75%). O município de Rio Crespo 
apresentou 64,10% de carcaças acometidas com hematomas, apesar de apresentar 
distância inferior a 100 km do município onde os animais foram abatidos. Porém, 
vale ressaltar que a principal estrada que liga Rio Crespo a Ariquemes não possui 
asfalto, sendo estrada de terra com péssimas condições de conservação, o que 
pode ter influenciado nesta alta porcentagem de ocorrência de hematomas em 
animais provenientes desta cidade. Os municípios de Alto Paraíso e Cacaulândia 
apresentaram acima de 60% das carcaças com presença de hematomas, ambos 
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apresentam distancias inferior a 100 km do abatedouro e estradas em condições 
desfavoráveis e sem manutenção, reforçando que pode influenciar na ocorrência de 
hematomas. 

Moreira et al. (2014) verificou o aumento na ocorrência de lesões quando o 
transporte foi superior a 200 km de distância, saltando de 43,75% para 95,58% 
de carcaças acometidas. Observou também uma maior ocorrência de lesões no 
dianteiro em distâncias menores e maior ocorrência no traseiro em viagens com 
percurso maior.  Pellecchia (2014) observou menor ocorrência de hematomas em 
lotes provenientes de distância inferior a 100 km quando comparados aos lotes 
transportados de distâncias superiores a 300 km. No presente estudo os animais 
foram provenientes de propriedades com distância inferior a 200 Km do abatedouro, 
sendo a maioria pertencentes a região do Vale do Jamari, que engloba os municípios 
de Ariquemes, Alto Paraíso, Cacaulândia, Buritis, Campo Novo, Monte Negro, 
Cujubim, Machadinho e Rio Crespo.

Mendonça (2015) sugere que algumas medidas podem levar à diminuição da 
ocorrência de hematomas, como por exemplo, adquirir animais de localidades mais 
próximas ao abatedouro e até mesmo oferecer alguma forma de recompensa ao 
motorista que causar menos danos às carcaças dos animais durante o transporte. 

Neto et al. (2015) concluiu que o tempo de transporte superior a duas horas 
influencia a ocorrência de lesões, principalmente na região do lombo. Os prejuízos 
gerados por essas lesões podem ultrapassar 200 mil reais/ano em frigoríficos de 
porte médio.  

O transporte dos animais até o frigorifico constitui uma etapa pré-abate de suma 
importância, onde o tipo de veículo utilizado, as condições das estradas, densidade, 
temperatura e o motorista, são alguns dos fatores que podem ser determinantes 
isoladamente ou combinados para causar estresse e contusões (MENDONÇA, 2015) 

Nesta pesquisa quatro aspectos foram analisados no post-mortem: Presença, 
quantidade, extensão e localização dos hematomas, seguindo as quatro divisões 
de carcaça descrita por Cruz (2017): traseiro, costelas, lombo e dianteiro. Carcaças 
contendo abaixo de quatro lesões representaram 56,05% da ocorrência de lesões 
das carcaças avaliadas, apresentando maior ocorrência na região da tuberosidade 
do íleo e na tuberosidade do ísquio, na maioria dos casos bilateral, conforme ilustrado 
na Figura 2.
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Figura 2. Carcaça esquerda (A): apresentando lesões na região do íleo (círculos vermelhos) e 
na região do ísquio (círculos amarelos). Carcaça direita (B): lesão aproximada apresentando o 

mesmo padrão de lesões da carcaça esquerda.

O elevado número de animais com baixos números de hematomas gera 
prejuízos como a perda durante a toalete, quando são removidos todo tecido afetado 
e podendo comprometer cortes nobres de carnes localizados na região do traseiro. 
Pode ser um indicativo de erro de manejo nos currais ou ainda ser resultante do 
atrito com a gaiola dos caminhões durante o transporte. 

Foi observado a ocorrência de várias carcaças pertencentes a um mesmo lote 
de animais apresentando lesões nessas duas regiões, o que reforça o provável erro 
de manejo e/ou de transporte que possa ter ocorrido, conforme podemos verificar na 
Figura 3, na qual é possível visualizar o mesmo padrão de lesão em seis carcaças 
pertencentes a um mesmo lote.
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Figura 3. Sequência de seis carcaças apresentando padrão similar de lesão na região do íleo.

As carcaças que apresentaram acima de quatro lesões, representando 42,55% 
das carcaças comprometidas, demonstraram lesões tanto na região do coxal (íleo e 
ísquio), como na região do dorso, chegando em alguns casos a acometer também 
o dianteiro (Figura 4). Comprometendo assim, tanto o dianteiro como também o 
traseiro.  

Figura 4: Carcaça apresentando lesões extensas na região do lombo e traseiro.

Lesões generalizadas (Figura 5) corresponderam a 1,39% das carcaças 
avaliadas, levando a aproveitamento condicional da carcaça afetada e ocorrendo até 
mesmo condenação de total. Este tipo de lesão pode ocorrer durante o transporte, 
onde o animal cai na carroceria do caminhão e acaba sendo pisoteado pelos demais 
animais do lote. 
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Figura 5. Carcaça apresentando lesão generalizada com comprometimento da região do 
traseiro, costelas, lombo e dianteiro.

Este tipo de lesão generalizada indica que houve sofrimento pelo animal em uma 
etapa pré-abate, sofrimento este que poderia ser evitado em alguma das etapas de 
manejo ou transporte. Reforçando que o conhecimento dos envolvidos no processo 
de manejo dos animais tanto na propriedade como no abatedouro devem receber 
treinamento e noções de bem-estar animal para evitar este tipo de lesão e sofrimento 
desnecessário. Apesar de apresentar apenas 1,39% de ocorrência de carcaças com 
hematomas generalizados, este tipo de lesão pode levar a condenação de toda a 
carcaça, durante o período deste estudo o preço da arroba estava e torno de R$ 
120,00 (cento e vinte) reais, uma carcaça de porte médio conforme a Figura 5 pode 
levar a uma perda de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

O Art. 148 do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária (RIISPOA) de 
29 de março de 2017 estipula que carcaças de animais que apresentem lesão 
generalizada ou múltiplas fraturas devem ser condenadas. O parágrafo segundo 
permite o aproveitamento parcial da carcaça que apresentem lesão localizada, após 
serem removidas e condenadas as partes atingidas (BRASIL, 2017). Em alguns 
casos, mesmo havendo o comprometimento de apenas algumas regiões da carcaça, 
e sendo removidas as partes atingidas o valor da carcaça diminui, visto que, não é 
possível realizar a venda da banda inteira, sendo necessário realizar o processo de 
desossa, devido o comprometimento tanto visual, como também de alguns cortes 
como podemos verificar na Figura 6.
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.

Figura 6: Setas amarelas indicam perda de tecido na região do lombo se estendendo até a 
costela e na região da paleta conforme indicado pela seta vermelha, após a remoção das áreas 

afetadas.

4 |  CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou a ocorrência de contusões em 56,05% das 
carcaças abatidas em um período de 120 dias no ano de 2017. Esta alta porcentagem 
de animais acometidos leva ao alerta de como estão sendo manejados nas etapas de 
pré-abate e se os preceitos de bem-estar animal estão sendo implantados. Tornam-
se necessários mais estudos para adequar essas técnicas de manejo e a interação 
homem-animal para evitar sofrimentos desnecessários a esses animais e garantir a 
aplicação do bem-estar animal.
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