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APRESENTAÇÃO

O livro O Ensino alicerçado em Fundamentos Teórico-Metodológicos é resultado 
do trabalho contínuo de investigação de discentes, docentes e de profissionais de diversas 
áreas e de diversos contextos, que se integram com a finalidade de dialogar sobre o 
“Ensino” e arcabouço de artefatos, estratégias e metodologias que o torna dinâmico e 
perspicaz. Qualificar os processos de ensino e de aprendizagem é sem sombra de dúvidas 
importante para qualquer contexto, e, os resultados podem colaborar para melhoria do 
ensino em todos os seus níveis. 

Por isso, este livro torna-se um importante elo de comunicação e reflexão social, 
haja vista, a integração de diálogos que a obra promove, perpassando todos os níveis 
de ensino e desembocando, no conhecimento científico e tecnológico. O livro, apresenta 
21 textos (Capítulos) por onde, os diálogos dos discentes e docentes, e, de outros, 
problematizam, redimensionam, pontuam caminhos e novas conjecturas de edificação do 
ensino, apresentando os fundamentos e os caminhos teóricos-metodológicos percorridos.

Entre as palavras-chave que sustentam e direcionam as discussões, estão: o ensino, 
pesquisa e extensão –  sabemos, que a indissociabilidade entre essas três palavras, 
representa princípios basilares, para os processos pedagógicos nas Universidades. 
Portanto, vocês, discentes, docentes, pesquisadores em geral, curiosos - sobre a arte de 
aprender e ensinar (...), recebam com carinho esta obra.  

Marcelo Máximo Purificação
Éverton Nery Carneiro  

César Costa Vitorino
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RESUMO: Devido à falta de informação 
regional sobre os níveis de referência para 
os índices hematológicos em galinhas 
poedeiras, este trabalho teve por objetivo 
identificar alterações eritrocitárias decorrentes 
do estresse térmico comparativamente aos 
diferentes horários de colheita de sangue ao 
longo do dia. O experimento foi realizado com 
39 galinhas Rhode Island Red, em fase de 
postura inicial, recebendo dieta padronizada, 
alocadas em ambiente com aproximadamente 
20m2 com temperatura controlada por meio 
de climatização. Os animais foram divididos 
em dois grupos: controle com temperatura 
controlada a 16ºC e experimental a 30ºC, 
contendo 12 e 27 galinhas respectivamente. 
A venopunção ocorreu as 7, 11 e 15h para 
realização do hemograma, sendo que os locais 
de colheita sanguínea foram a veia jugular 
direita, a veia ulnar ou a veia metatarsiana 
medial, de acordo com a acessibilidade à veia. 
Após avaliação dos parâmetros eritroides e 
hematimétricos dos 39 animais, observou-se 
diferenças significativas quando relacionado 
aves expostas a temperatura de 16ºC com as 
aves a 30ºC, demonstrando ainda correlação 
negativa do estresse térmico quanto comparado 
os diferentes horários de colheita de sangue ao 
longo do dia.
PALAVRAS–CHAVE: Hipertermia, avicultura, 
anemia, volume globular.
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DIFFERENT BLOOD COLLECTION NEEDLES AND HEAT STRESS ALTER THE 

ERYTHROCYTE COUNT AND HEMATIMETRY OF LAYING HENS

ABSTRACT: Due to the lack of regional information on the reference levels for hematological 
indexes in laying hens, this study aimed to identify erythrocyte changes resulting from thermal 
stress compared to different blood collection times throughout the day. The experiment was 
carried out with 39 Rhode Island Red hens, in the initial laying phase, receiving a standardized 
diet, allocated in an environment of approximately 20m2, with temperature controlled by 
climatization. The animals were divided into two groups: temperature controlled at 16ºC and 
experimental at 30ºC, containing 12 and 27 chickens respectively. Venipuncture occurred 
at 7, 11 and 15h for blood count, and the blood collection sites were the right jugular vein, 
ulnar vein or medial metatarsal vein, according to accessibility to the vein. After evaluating 
the erythroid and hematimetric parameters of the 39 animals, significant differences were 
observed when birds exposed to 16ºC and birds exposed to 30ºC were correlated, showing a 
negative correlation between thermal stress and the different blood collection times throughout 
the period day.
KEYWORDS: Hyperthermia, poultry, anemia, globular volume.

1 |  INTRODUÇÃO

O exame hematológico, considerado como principal exame de rotina na medicina 
veterinária, possui algumas particularidades em relação às aves quando comparada aos 
mamíferos. A pequena quantidade de estudos hematológicos em poedeiras faz com que 
a interpretação do hemograma nestes animais seja mais difícil (Campbell et al., 1994; 
Lasser et al., 2006). 

Para se fazer um diagnóstico de doenças em aves de produção, é importante conhecer 
as variações fisiológicas desses animais. Estas variações, podem ser determinadas a 
partir de alterações séricas em testes seriados, comparativos e que o exame seja sempre 
do mesmo animal, a fim de, não comprometer os resultados esperados (HOWLETT et al., 
1998).

Devido à falta de informação regional sobre os níveis de referência para os índices 
hematológicos em galinhas poedeiras, este trabalho teve por objetivo identificar alterações 
eritrocitárias decorrentes do estresse térmico comparativamente aos diferentes horários 
de colheita de sangue ao longo do dia.

2 |  MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi realizado com 39 galinhas Rhode Island Red, em fase de postura 
inicial, recebendo dieta padronizada contendo 125g/kg de umidade máxima, 160g/
kg de proteína bruta, 25g/kg de extrato etéreo, 70g/kg de matéria fibrosa e 150g/kg de 
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matéria mineral. As aves foram alocadas em ambiente com aproximadamente 20m2, com 
temperatura controlada por meio de climatização, divididas em 2 grupos distintos:

*G1: Grupo controle contendo 12 poedeiras em ambiente climatizado a 16ºC, 
ocupando aproximadamente 1,6m2/animal.

*G2: Grupo experimental contendo 27 poedeiras em ambiente climatizado a 30ºC, 
divididos em no máximo 10 animais por lote, resultando em um espaço de aproximadamente 
2m2/animal.

A venopunção ocorreu as 7, 11 e 15h, para realização do hemograma. Os locais de 
colheita sanguínea foram a veia jugular direita, a veia ulnar ou a veia metatarsiana medial, 
de acordo com a acessibilidade à veia. Inicialmente, foi realizado assepsia com álcool 
70% com auxílio de uma gaze e puncionado com uma agulha 13 x 0,45mm e seringa de 
1mL.

A quantidade de sangue colhido foi de acordo com o peso do animal, respeitando o 
limite máximo de 0,5% do peso vivo. O sangue foi acondicionado em um tubo contendo 
EDTA para preservação celular e em seguida foi realizada a confecção de esfregaço 
sanguíneo e contagem total de hemácias, além da realização da hematimetria.

O experimento teve um delineamento experimental inteiramente casualizado com 
fator de 2 x 3 x 2. O projeto teve autorização da comissão de ética para uso de animais 
(CEUA/IFFar) sob protocolo número 5205220418.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após avaliação dos parâmetros eritroides e hematimétricos dos 39 animais, observou-
se diferenças significativas quando relacionado aves expostas a temperatura de 16ºC com 
as aves expostas a 30ºC, demonstrando ainda correlação negativa do estresse térmico 
quanto comparado os diferentes horários de colheita de sangue ao longo do dia, conforme 
demonstrado na Tabela 1.

Tratamento Significância Erro Tukey Teste-t P valor
1 4,48 0,35 a a 0,0301
2 3,03 0,53 b b 0,0301

Tabela 1 - Correlação 2 x 3 x 2, observando-se dois tratamentos, 3 horários de colheita sanguínea, 
sendo as 7, 11 e 15h, e, ainda, a avaliação de dois parâmetros hematológicos: contagem eritroide e 

hematimétrica, em galinhas poedeiras da raça Rhode Island Red em início de postura.

Letras diferentes distintas na linha reportam diferença significativa pelo teste de Tukey e teste-t ao nível 
de 5% de probabilidade. 

Fonte: Próprio autor

A diferença estatística reportada nos parâmetros hematimétricos das aves 
submetidas ao estresse térmico pode ter diversos fatores, que podem ser decorrentes 
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de temperatura, ambiente, muda de pena, estado reprodutivo e fotoperíodo. O grupo 
controle apresentou um hematócrito de 30,13±5,96 enquanto que o grupo experimental 
apresentou hematócrito de 26,35±3,36. Desta forma, é necessário conhecer essas 
variações fisiológicas no momento de avaliar os parâmetros sanguíneos (Campbell et al., 
2004; Lasser & Weiser, 2006). 

Devido ao estresse térmico em que as galinhas do grupo experimental foram 
submetidas, era esperado que houvesse diminuição da quantidade de ingesta de 
alimentos por estes animais. A habilidade das aves em direcionar a energia consumida 
para manutenção, peso e número de ovos está diretamente relacionada com as condições 
ambientais em que elas estão inseridas, portanto ambientes com altas variações climáticas 
podem afetar o desempenho das aves, não somente quanto ao consumo de alimentos, 
mas também com o desvio de energia na tentativa de manter constante homeostase 
(Oliveira et al., 2014; Melo et al., 2016).  

A deficiência nutricional gerou nos animais a diminuição da massa muscular e redução 
do peso das aves, sendo que, o grupo controle, obteve um peso médio de 1.950g ± 
255g, enquanto que as aves submetidas ao estresse térmico obtiveram um peso médio de 
1.575 ± 202. Quanto mais massa muscular, maior a quantidade de hemácias necessárias, 
resultando em uma maior oxigenação. A diminuição do hematócrito está correlacionada 
com a perda de peso dos animais avaliados, sendo assim é válido salientar que ocorre 
um maior gasto energético para os animais manterem homeostase devido ao estresse 
térmico (Ritchie et al., 1994; Vleck et al., 2000).

Quando avaliamos os resultados entre horários de colheita sanguínea do mesmo 
animal, observou-se que 55,5% (15/27) dos animais apresentaram grau de hematócrito 
diminuído, enquanto que a contagem de hemácias totais obteve uma redução em seus 
valores basais de 51,8% (14/27), tanto em níveis leves quanto à críticos. Até o presente 
momento não existem estudos comparando diferentes horários de colheita de sangue em 
nenhuma espécie de ave, seja ela de produção, doméstica para companhia ou silvestre. 
Tais descobertas sobre estas alterações hematológicas fazem com que mude a condição 
e exigência de materiais séricos enviados aos laboratórios de análise clínica veterinária, 
além de contrapor resultados de experimentos anteriormente realizados, com colheita de 
sangue em despadrão quanto ao horário de colheita sanguínea.

4 |  CONCLUSÕES

É de grande importância que, ao realizar colheita de sangue em galinhas poedeiras, 
haja uma sistematização quanto ao horário de execução do procedimento, visto que, ao 
comparar resultados de diferentes horários no mesmo animal, houve diferenças quanto 
aos resultados de contagem de hemácias e índices hematimétrico. Além disso, o estresse 
térmico foi outro fator que gerou alteração destes parâmetros avaliados.
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