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APRESENTAÇÃO
O e-book “Resultados Econômicos e de Sustentabilidade nos Sistemas nas 

Ciências Agrárias” de publicação da Atena Editora, apresenta, em seus 25 capítulos, 
estudos almejando a reflexão dos impactos no cenário econômico baseando-se nos 
sistemas de produção e suas óticas nas sustentabilidade, objetivando-se o manejo dos 
recursos naturais renováveis e qualidade de vida da população mundial. 

As ciências agrárias abrange diversas áreas de conhecimento, tais como a Agronomia, 
Zootecnia, Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal, Agronegócio, Medicina Veterinária, 
Sociologia, Economia e Administração Rural, entre outras. Ao longo dos anos tem-se 
intensificado a busca por sistemas de produção vegetal e animal de base sustentável, isto 
é, articulando a preocupação com o meio ambiente e os alicerces econômicos. No entanto, 
ainda existem alguns aspectos que devem ser elucidados, almejando o emponderamento 
das comunidades rurais e sua inserção no Agronegócio. O e-book apresenta discussões e 
reflexões dos diferentes setores agropecuários e suas contribuições na economia mundial, 
além de descrever práticas que contribuam no manejo sustentável dos sistemas nas 
ciências agrárias, e para a sociedade. 

Aos autores, os agradecimentos do Organizador e da Atena Editora pela dedicação 
e empenho na elucidação de trabalhos que irão contribuir no fortalecimento econômico e 
dimensões socioambientais. Esperamos contribuir no processo de ensino-aprendizagem 
e diálogos da necessidade da preocupação socioambiental e seus impactos positivos na 
cadeia do agronegócio, além de incentivar agentes de desenvolvimento, isto é, alunos 
de graduação, de pós-graduação e pesquisadores, instituições públicas e privadas de 
assistência e extensão rural na execução de práticas que promovam o desenvolvimento 
rural.

Uma ótima reflexão e leitura sobre os paradigmas da sustentabilidade econômica 
rural!

Cleberton Correia Santos
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RESUMO: A gonadotrofina coriônica equina é 
um hormônio glicoproteico produzido quando há 
a formação dos cálices endometriais de éguas 
gestantes. Em éguas, este hormônio estimula a 
formação de corpos lúteos acessórios que irão 
manter os níveis adequados de progesterona 
enquanto não ocorre a sua produção através 
da placenta. Quando aplicada em espécies 
domésticas a eCG tem papel similar ao do 
FSH e LH, tendo resultados na estimulação da 

puberdade, reversão de anestro, superovulação 
e melhoria da fertilidade, uma vez que a eCG 
aumenta a atividade das células luteínicas 
fazendo com que haja uma maior síntese 
de progesterona. Em equinos, a eCG causa 
luteinização e ovulação dos folículos durante a 
gestação, resultando em uma maior produção 
de progesterona. Em bovinos, esse hormônio 
tem papel importante na sincronização 
do crescimento folicular, superovulação e 
transferência de embriões em tempo fixo. 
PALAVRAS-CHAVE: Superovulação, corpo 
lúteo acessório, progesterona.

THE USE OF EQUINE CHORIONIC 
GONADOTROPIN IN THE 

REPRODUCTION OF COWS AND MARES
ABSTRACT: Equine chorionic gonadotropin 
is a glycoprotein hormone produced when 
endometrial chalices are formed in pregnant 
mares. In mares, this hormone stimulates the 
formation of accessory luteal bodies that will 
maintain adequate levels of progesterone until 
production occurs through the placenta. When 
applied to domestic species, eCG has a similar 
role to that of FSH and LH, resulting in puberty 
stimulation, anestrus reversal, superovulation 
and improved fertility, because eCG increases 
the activity of lutein cells, causing a greater 
progesterone synthesis. In horses, eCG causes 
luteinization and ovulation of follicles during 
pregnancy, resulting in increased progesterone 
production. In cattle, this hormone plays an 
important role in synchronizing follicular growth, 
superovulation and embryo transfer at a fixed time. 
KEYWORDS: Superovulation, accessory corpus 
luteum, progesterone.
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1 |  INTRODUÇÃO 
A gonadotrofina coriônica equina (eCG) é um hormônio glicoproteico produzido 

nas éguas. A eCG é produzida durante a gestação quando há a formação dos cálices 
endometriais, ou seja, logo após a ocorrência da migração de células trofoblásticas do 
embrião para o endométrio do corno uterino gestante (WOODING et al., 2001). 

Assim sendo, a eCG, quando aplicada nas espécies domésticas, tem papel similar ao 
do hormônio folículo estimulante (FSH) e hormônio luteinizante (LH), sendo responsáveis 
pela foliculogênese e ovulação, respectivamente. Portanto, a eCG é a única gonadotrofina 
que se liga aos receptores de LH e de FSH (ROSSA, 2009). Assim, ao se ligar nos receptores 
de FSH e LH no folículo tem a possibilidade de promover o crescimento, maturação do 
folículo e ovulação (BARUSELLI et al., 2008; STEWART e ALLEN, 1981).

Diante disso, o estudo da Gonadotrofina Coriônica Equina torna-se importante para 
conhecimento de técnicas utilizadas na melhoria da reprodução de equinos e bovinos, 
possibilitando um maior sucesso nos resultados da prenhez, sendo citar as formas de 
utilização da eCG o objetivo desta revisão.

2 |  A GONADOTROFINA CORIÔNICA EQUINA
Nos equinos, a gonadotrofina coriônica estimula a formação de corpos lúteos 

acessórios, os quais mantém o nível de progesterona adequado enquanto não há a sua 
produção através da placenta, realizando, assim, a manutenção da prenhez. De acordo com 
Niswender et al (2000) e Thibault e Levasseur (2001) após 150-160 dias de gestação é que 
a placenta assume a função de produção integral da progesterona. O início da produção 
de eCG nos equinos se dá a partir do 35° ao 40° dia de gestação com o aparecimento 
dos cálices endometriais (ALLEN et al., 2002). Sendo assim, no início da gestação, é 
possível observar eCG no soro materno. Vale ressaltar que segundo Allen (1969) e Murphy 
e Martinuk (1991) as concentrações séricas máximas da eCG é obtida em torno de 60 dias 
de gestação. Segundo Murphy (2012), a eCG tem como característica um tempo de ação 
longa, sendo sua meia-vida em equinos de aproximadamente 6 dias (DRION et al., 2001) 
e, quando aplicada em bovinos, sua meia-vida é de cerca de 45.6 horas (SCHAMS et al., 
1978). 

O tempo de meia vida implica em uma segurança extra para a gestação, uma vez 
que após o desaparecimento dos cálices endometriais ainda há a presença da eCG na 
circulação enquanto a placenta está assumindo a sua função de produção da progesterona 
para manutenção da gestação.

A aplicação da gonadotrofina coriônica equina resulta no surgimento de folículos 
médios e grandes e, portanto, haverá uma manifestação estral mais precoce (ALI, 2007). 
Além disso, a eCG afeta o folículo e aumenta o diâmetro do corpo lúteo, aumento as 
concentrações plasmáticas de progesterona e a atividade das mitocôndrias nas células 
luteínicas (RIGOGLIO et al., 2013).
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3 |  A UTILIZAÇÃO DA ECG NAS VACAS E NAS ÉGUAS
Nas éguas, a eCG tem como papel principal a indução da formação de corpos lúteos 

acessórios, de forma que aumente a produção de progesterona e realizando a manutenção 
inicial da gestação. Porém, a aplicabilidade da eCG em outras espécies domésticas 
mostrou que esse hormônio pode ser utilizado para indução de puberdade, reversão de 
anestro, superovulação e, mais recentemente, melhoria da fertilidade (MURPHY, 2012).

Assim, o uso da gonadotrofina coriônica equina tem apresentado efeito positivo em 
rebanhos que apresentam períodos de anestro, em animais que estão no período pós-
parto, sendo este inferior a dois meses, em animais com condição corporal comprometida 
e em animais que estão no final do tratamento de sincronização da ovulação onde os 
mesmos apresentam comprometimento no crescimento do folículo dominante devido a 
altos níveis de progesterona (BARUSELLI et al., 2008; MARQUES et al., 2005).

Em bovinos de corte, o anestro pós-parto está altamente associado a amamentação 
e às condições nutricionais (MONTIEL e AHUJA, 2005), sendo a baixa concentração 
plasmática de progesterona e baixa condição corporal uma das possíveis causas para uma 
taxa reduzida da prenhez em bovinos, podendo ser revertida a partir da aplicação da eCG.

Estudos realizados com base em protocolos de inseminação artificial em tempo fixo 
(IATF), utilizados em diversas raças de bovinos, demonstraram que a utilização da eCG em 
vacas de corte em anestro (geralmente pós parto) e de baixo escore corporal aumenta a 
taxa de  ovulação, uma vez que há mais estimulação para o aumento da concentração de 
progesterona no plasma, resultando em melhores índices de fertilidade (BARUSELI et al., 
2004; BRYAN et al., 2008; TORTORELLA et al., 2013). 

De acordo com Souza et al. (2009) em seu trabalho com vacas leiteiras, foi 
demonstrado que com a utilização da eCG  nesses animais houve aumento da proporção, 
tamanho e/ou função das células luteínicas do corpo lúteo, sendo estas responsáveis por 
80% da produção de P4  (progesterona), aumentanto, assim, a sua produção. Por isso, o 
uso da eCG vem tendo fundamental importância e utilização no aumento da concentração 
plasmática de P4 em ciclos estrais subsequentes (BARUSELLI et al., 2000).

A partir disso, sabe-se que a eCG é bastante utilizada na indução de superovulação 
ou para melhorar a qualidade do folículo dominante em ruminantes, porém, segundo 
(GINTHER, 1992) a primeira função não se aplica para equinos, pois é provável que haja 
uma limitada ligação deste hormônio com os receptores de FSH do folículo de éguas não 
gestantes (MCCUE, 1996).

Além disso, segundo Baruselli et al. (2008), “trabalhos recentes apontam a 
possibilidade do emprego da eCG para superovulação tanto em Bos indicus como em Bos 
taurus, com o objetivo de facilitar o manejo (dose única), sem comprometer a produção de 
embriões”.
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4 |  CONCLUSÃO 
A eCG é um hormônio fundamental no desenvolvimento embrionário por ser 

responsável pela produção inicial da progesterona.  Portanto, o seu estudo pode ser 
fundamental para o conhecimento de técnicas utilizadas para reprodução em vacas e 
éguas, tendo-se, assim, o potencial para melhorar os índices de prenhez, barateando os 
possíveis custos, como por exemplo, em programas de transferência de embrião.
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