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Efeito do tratamento com acupuntura em éguas, 
para indução do cio 

Effect of the acupuncture treatment on the induction 
of estrous in mares 

Marcello Martinho Costa,* André Vianna Martins,* Tetsuo lnada,** Mareio Ricardo costa dos Santos*** 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da acupuntura na indução de estro em nove éguas Puro-Sangue Inglês virgens, 
que tiveram retardo no aparecimento de estro na estação de monta, comparado a um grupo controle de 12 animais. Utilizaram
se os pontos 238 (Shenshu} e 8ai Hui, para aplicação de eletroacupuntura com freqüência de 10Hz, por 10 minutos, uma vez 
por semana, durante duas semanas. Observou-se o aparecimento de estro após a primeira sessão de acupuntura, obtendo
se um tempo médio de aparecimento, em dias, de 13,66 ± 9,21. A duração do estro do grupo tratado apresentou uma média 
d~ 5,11 ± 2,4 dias, enquanto o grupo controle apresentou uma média de 7,2 ± 2,91 dias. A taxa de prenhez à primeira cobertura 
foi de 88,88% no grupo tratamento e de 58,33% no grupo controle. A taxa de prenhez, incluindo todas as coberturas, permane
ceu igual no grupo tratado e subiu para 83,33% no grupo controle. Dos resultados obtidos pode-se concluir que a acupuntura 
é uma alternativa para auxiliar o tratamento de éguas que não apresentam ciclo estral no início da estação de monta. 

Palavras-chave: acupuntura; estro; égua. 

Abstract 

This work has how objectivo to valuated the effect of acupuncture treatment in induction of estrus in 09 Thorough~bred, virgins 
mares that showed delaying of estrus expression in the breeding, when compared to a control group of 12 animais. lt was used 
the 238 ( Shenshu ) and 8ai H ui points for the application of electroacupuncture over 1 O minutes, with 1 O Hz frequency, one a 
week, during two weeks . .lt was observed the estrus expression, after the first treatment with acupuncture, obtaining a mean time 
of estrus detection of 13,66 ± 9,21 days. The duration of estrus from treated group showed a mean time of 5,11 ± 2,4 days, while 
the control group showed a mean time of 7,2 ± 2,91 days. The pregnancy levei at first mount was 88,88% for the treated group 
and 58,33% for the control ones. The pregnancy levei, including ali the mounts, was 88,88% for the treated group and 83,33% 
for the control group. From the results obtained, it can be concll!ded that acupuncture is an alternative to help the treatment of 
mares that do not show estrous cycle in the beginnig of breeding season. 

Keywords: acupuncture; estrus; mare. 

Introdução 

Os primeiros relatos da acupuntura veterinária na China da
tam do século XI a.C. no escrito Li-Ji, em que cavalos selecio
nados para as batalhas eram preparados através da 
acupuntura. Ao longo das dinastias chinesas, vários escritos 
foram surgindo tanto da acupuntura humana quanto da 
acupuntura veterinária, sendo o mais importante deles, para 
ambos, o Hung-di Ne-Jing (The Yellow Emporo's Classic of 
Internai Medicine) escrito no século 111 a.C. pelo imperador 
Huang Di. No século XX, em 1947, o Agricultura! College of 
The Northern University incorporou o estudo da acupuntura 
veterinária em seu currículo. Com isso, o estudo da Medicina 
Tradicional Chinesa ganhou impulso a partir da fundação da 
República Popular da China, em 1949. 
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O conceito Yin e Yang é um dos aspectos do materialismo 
simples e da dialética da filosofia chinesa taoísta, utilizado 
pela Medicina Tradicional Chinesa para explicar as funções 
fisiológicas do organismo, as alterações patológicas e as 
relações internas dos órgãos, assim como sua aplicação no 
diagnóstico e no tratamento {Mann, 1982 ; Sumano, López, 
1990; Wenbu, 1993). 

O Yin e Yang são duas energias opostas e que estão em 
constante processo de transformação e transmutação. Es
tas energias são a base da vida do universo. Os fenômenos 
da natureza, os organismos vivos, todos os elementos da 
natureza possuem características Yin e Yang. O Yin é repre
sentado pelo frio, noite, obscuro, interior, feminino, imobilida
de, água, preto, negativo, passivo; o Yang é representado pelo 
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calor, dia, claro, exterior, masculino, mobilidade, fogo, branco, 
positivo e o ativo (Kiide, 1977 ; Mann, 1982 ; Sumano, López, 
1990; Wenbu, 1993). 

Um indivíduo é considerado saudável quando as duas energi
as estão em equilíbrio. Quando ocorre o desequilíbrio entre 
Yin e Yang, manifesta-se a doença. O desequilíbrio entre Yin e 
Yang pode ser por excesso de Yang ou de Yin ou por deficiên
cias de Yin ou Yang. O excesso é conhecido como "Síndrome 
Shi" e a deficiência é conhecida como "Síndrome Xu", na Medi
cina Tradicional Chinesa 
(Kiide, 1977 ; Mann, 1982 ; 
Sumano, López, 1990; Wenbu, 
1993). 

É a partir das características 
das Síndromes Yin e Yang 
que é realizado o diagnóstico 
e o princípio para o tratamen
to em que seda-se o excesso 
e tonifica-se a deficiência para 
restabelecer o equilíbrio en
tre as duas energias (Kiide, 
1977 ; Mann, 1982 ; Sumano, 
López, 1990 ; Wenbu, 1993). 
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(Shenshu) e Bai Hui. A localização desses pontos é, respecti
vamente, 23B, a 1 ,5 Tsun lateral à linha média dorsal entre o 
processo espinhoso das vértebras lombares L2 e L3. Bai Hui, 
na linha média dorsal, na depressão entre a última vértebra 
lombar e a primeira vértebra sacral (Figura 1 ). O Tsun é uma 
medida utilizada pela Medicina Tradicional Chinesa para loca
lização dos pontos acupunturais, e 1 Tsun corresponde à lar
gura de uma costela. Foram utilizadas agulhas de aço inoxidá
vel de fabricação chinesa, próprias para eqüinos. 

SAl HUI 

2JI:J 

Material e métodos 
Figura 1: Pontos utilizados em acupuntura para o tratameto do anestro em éguas PSI 

Foram utilizadas nove éguas 
virgens da raça Puro-Sangue 
Inglês, alojadas no Posto de Fomento Antônio Carlos Amorin, 
de propriedade da Associação de Criadores e Proprietários 
de Cavalo de Corrida do Rio de Janeiro (ACPCC-RJ), localiza
do no Km 71,5 da Rio-Bahia, Três Córregos, Teresópolis -
RJ, lat = -22° 20' 38" e long = -42° 56' 22". O experimento foi 
realizado no período de 15 de agosto/93 a 15 de janeiro de 
1994, que compreende a estação de monta. O período de luz 
diário medido todo dia 15 de cada mês, no ano de 1994, 
apresentou um tempo médio entre os meses de agosto e 
dezembro de 12h52 ± 0,8h, tendo o dia 15 de agosto um 
período de luz de 11 h19 e no dia 15 de dezembro, um período 
de 13h32, tempo este medido na cidade do Rio de Janeiro 
(Brasil, 1994). As reprodutoras, antes de entrarem para a es
tação de monta, foram submetidas a um exame clínico geral 
e reprodutivo, e rufiadas diariamente para a detecção do cio. 
Detectado o cio, foram feitos exames ultra-sonográficos e atra
vés da palpação retal, para avaliar o desenvolvimento folicular. 
Esta avaliação tem por objetivo determinar o melhor momen
to para a cobertura. É utilizado o regime de monta natural. 
Algumas éguas virgens, que apresentam hipofunção ovaria
na, são submetidas ao tratamento por fotoperíodo, com luz 
artificial de 250 watts na cocheira, para totalizar um período 
de luz diário de 16 horas. Os animais recebem uma alimenta
ção à base de aveia, alfafa, ração concentrada, forragem pi
cada, cenoura, sal mineral e suplementação vitamínica. 
As éguas foram selecionadas segundo os critérios de apre
sentarem um desenvolvimento folicular insatisfatório e em de
corrência disto, não apresentavam estro. O tempo médio de 
permanência no Posto de Fomento sem a manifestação de 
estro, no início do tratamento com acupuntura foi de 30 dias. As 
éguas foram submetidas a exames clínicos, não sendo cons
tatadas anormalidades que justificassem o não aparecimento 
do estro. Para o tratamento foram utilizados os pontos 23B 

No acuponto 23B (Shenshu) a agulha é inserida perpendicu
larmente à pele, e após atravessá-la, é direcionada à linha da 
apófise lateral das vértebras lombares, e introduzida de 3 a 
Sem. No ponto Bai Hui a agulha é inserida de 6 a 7,5 em 
perpendicularmente à linha dorsal. A seguir, as agulhas foram 
acopladas ao aparelho de eletroestimulação, modelo TE 90, 
da marca Cosmotron, de fabricação nacional, através de fios 
conectados às duas saídas do aparelho. Um fio negativo em 
cada ponto 23B e dois fios positivos no ponto Bai Hui. Foi feito 
um estímulo durante 10 minutos, com uma freqüência de 10 
Hz, temporizador em 4 seg. e no mode rd. O botão regulador 
de intensidade da corrente elétrica é aumentado girando-se o 
botão para a direita. Este aumento é gradual, e é interrompido 
quando o animal apresenta contrações musculares na região 
da inserção da agulha. É importante observar esta resposta, 
para não provocar desconforto do animal. As contrações mus
culares podem provocar quebra das agulhas. 

O tratamento consistiu de duas sessões, com intervalo de 
sete dias, sendo que, nos animais em que houve o apareci
mento de cio após a primeira sessão, não era realizada a 
segunda. Os tratamentos foram realizados no horário entre 
17h e 18h, quando o ambiente se encontrava mais tranqüilo. 

O monitoramento do desenvolvimento folicular foi realizado 
através de palpações retais e exames ultra-sonográficos di
ários. Na ultra-sonografia foi utilizado o aparelho Aloka mo
delo SSD-21 O com transdutor linear de 5 Mhz. 

Entre as éguas tratadas, duas foram colocadas em regime 
de luz artificial, as quais apresentaram cio silencioso, e foi 
aplicado conceptaP na sincronização da cobertura. 

1 Acetato de buserelina, Hoechst. 

~- ·' 
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O grupo controle constou de 12 animais, sendo que cinco 
receberam tratamento de luz artificial. Neste grupo foram ava
liadas a taxa de prenhez à primeira cobertura, a taxa de pre
nhez total e a duração do cio. 

Para análise estatística dos resultados utilizou-se o progra
ma MINITAB (Schafer, Anderson, 1989). 

Resultados 

O aparecimento do cio variou de 2 a 27 dias após o tratamen

to. Obteve-se uma média de 13,22 ± 9,21 dias. O tempo de 
duração do cio variou de 2 a 1 O dias, com tempo médio de 
5,11 ± 2,4 dias. A taxa de prenhez ao primeiro cio foi de 88,88%. 
A taxa de prenhez total foi de 88,88%. Um animal apresentou 
reabsorção embrionária por duas vezes, terminando a esta
ção com prenhez negativa, como pode ser observado nas 
Tabelas 1 e 2. 

Tabela 1: Duração de cio e resultados da prenhez à 1 ª cober
tura em éguas tratadas com acupuntura e as mantidas como 
controle 

7 pos. 15 pos. 

2 10 pos. 4 pos. 

3 7 pos. 9,5* neg. 

4 5 pos. 7,5* neg. 

5 2 pos. 5* neg. 

6 2 pos. 7 pos. 

7 4 pos. 7 pos. 

8 5 pos. 10 pos. 

9 4,5* neg. 5 pos. 

10 5 pos. 

11 5.5* neg. 

12 7* neg. 

P ,;; 0,01 "' = 0,01, a: Duração de cio em dias, b: * Valor médio em dias 
de animais, que apresentaram mais de um cio, c: p ,;; .0,01, d~ p s 0,01. 

Tabela 2: Tempo de aparecimento do cio em éguas após 
tratamento com acupuntura e em mantidas como controle 

2 3 pos. 

3 27 pos. 

4 24 pos. 

5 18** pos. 

6 11** pos. 

7 23 pos. 

8 12 pos. 

9 2 neg. 

11 

12 

a: p s 0,01, b: ** Cio silencioso, c: p s 0,01, d: p s 0,05. 
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No grupo controle observou-se uma taxa de prenhez à 1 ª 
cobertura de 58,33% e uma taxa de prenhez total de 83,33% 
(Figura 2). O tempo médio de duração de cio foi de 7,2 ± 2,91 
dias com uma variação de 4 a 15 dias. Um animal apresen
tou reabsorção embrionária após a 1ª cobertura, apresentan
do prenhez na 2" cobertura. Dois animais apresentaram pre
nhez negativa (Tabelas 1 e 2 ). O grupo tratado e o grupo 
controle foram diferentes (p :::; 0,01 ) em relação à taxa de 
prenhez à 1 ª cobertura. 

Taxa de Prenhez final Taxa de Prenhez à 1 cobertura 

Figura 2: Taxa de prenhez à 1 ª cobertura e prenhez final em éguas 
tratadas com acupuntura (grupo 1) e as controle (grupo 2) 

Discussão 

Dos poucos trabalhos científicos sobre acupuntura na espé
cie eqüina, somente um refere indicações de acupontos para 
o tratameto de problemas reprodutivos (Jingchang, 1987), 
onde utiliza o ponto YinTi. 

O acuponto 238 ou Shenshu foi escolhido como um dos pon
tos para o tratamento, pois é o ponto de assentimento do 
órgão rins (Mann, 1982, Bastos, 1993). Os rins são órgãos 
que, dentre as suas funções, dominam o aparelho reprodutor 
(Wenbu, 1993). 

O acuponto Bai Hui (ponto extra) e o ponto 238, juntamente 
com outros pontos, são indicados para tratamento de proble
mas reprodutivos (Korematsu et ai., 1993 ; Zhongjie et ai., 
1993 ; Lin, Panze, 1992 ; López, Buéndia, 1990 ; Hernandez et 
ai., 1989; Gilchris, 1988; Pineda et ai., 1987; Vazquez et ai., 
1987; Briiias, 1986; Huang, Dobson, Fitzpatrick, 1986; Malven, 
1983). 

A associação dos acupontos 238 e Bai Hui foi escolhida com 
o intuito de observar a resposta ao tratamento com apenas 
dois acupontos, no sentido de obter uma resposta satisfatória 
do tratamento com a diminuição de acupontos, sugestão tam
bém proposta por Wembu (1995) na escolha dos acupontos 
mais eficazes. 

Neste trabalho foi possível observar uma discordância com 
relação à nomenclatura e à localização de alguns acupontos, 
entre a literatura da acupuntura humana e a da acupuntura 
veterinária. O acuponto 238, na literatura humana, é denomi
nado Shenshu, e é o ponto de assentimento dos rins (Wenbu, 
1993). 

Na literatura veterinária, o acuponto 238 é denominado de 
Pangguangshu, e é colocado como ponto de assentimento 
da bexiga. Esta denominação é feita tanto por chineses como 



por ocidentais Klide {1977). Porém Klide (1977), em seu livro, 
colocou uma interrogação nos acupontos 23B e 27B, referin
do-se qual deles é realmente o ponto de assentimento dos 
rins. Para Wenbu (1993), Pangguangshu corresponde ao 
acuponto 28B. No presente trabalho observa-se que apenas 
um autor veterinário cita o 23B como sendo o Shenshu, po
rém sem fazer referência se este é o ponto de assentimento 
dos rins (Gilchiris, 1988). Traduzindo: Shen significa rins, Shu 
assentimento; logo, Shenshu significa assentimento dos rins. 
Pangguang significa bexiga, logo, Pangguangshu é o ponto 
de assentimento da bexiga. 

Desta maneira, optou-se neste trabalho por usar a indicação 
do acuponto 23B, descrito tanto na literatura humana, quanto 
no trabalho de Gilchris (1988). 

O acuponto Bai-Hui é considerado um ponto extra. Na literatu
ra veterinária localiza-se medialmente no espaço entre a últi
ma vértebra lombar e a 1il sacral {Kiide {1977) e demais auto
res veterinários). Porém, na literatura acu-humana, o ponto 
Bai Hui localiza-se no ponto 20VG (Wenbu, 1993); assim sen
do, este ponto foi escolhido como o indicado na literatura 
veterinária. 

A eletroacupuntura vem sendo utilizada por apresentar, entre 
outras vantagens, redução no tempo de tratamento em rela
ção à acupuntura clássica (Bastos, 1993). Estipulou-se o tra
tamento uma vez por semana, por duas vezes, tratamento 
que se assemelha ao preconizado por Gilchris (1988), para 
distúrbios ovarianos. O tempo de duração do tratamento foi 
estipulado em 1 O minutos, o mes111o preconizado pela litera
tura quando a intenção é tonificar o órgão. Bastos {1993) afir
ma que, na tonificação com a eletroacupuntura, o tratamento 
deve ter um tempo de duração de até 15 minutos, com uma 
freqüência de 5 a 1 O Hz. 

As éguas virgens, submetidas ao tratamento, apresentavam 
uma hipofunção ovariana. Não apresentavam estro. Dentro 
da Medicina Tradicional Chinesa, uma hipofunção é vista 
como uma patologia de características Yin (Kiide, 1977 ; 
Fernández, 1977; Jaggar, 1992 ; Wenbu, 1993; Bastos, 1994). 
Há um desequilíbrio entre Yin e Yang, onde o Yin está em 
excesso em relação ao Yang. Porém este desequilíbrio é cau
sado pela deficiência de Yang, síndrome do frio do tipo Xu, 
levando a manifestações de características Yin. Os rins pos
suem, entre outras funções, o controle dos órgãos 
reprodutores. Um desequilíbrio no órgão rins leva a distúrbios 
reprodutivos, que podem manifestar-se de diversas formas. 
Wenbu (1993) afirma que uma deficiência de Yang, levando à 
preponderância de Yin, pode causar infertilidade. Klide (1997) 
afirma que o tratamento dos processos reprodutivos em fê
meas deve ser feito com o fortalecimento dos rins; portanto, o 
tratamento destes animais visou a tonificação do Yang dos 
rins. 

Os animais tratados foram provenientes do Jockey Clube Bra
sileiro. São animais que estavam em regime de corridas, 
submetidos a um regime de esforço físico intenso, a um regi
me de estresse. De acordo com a Medicina Tradicional Chi
nesa, o aparecimento da doença ocorre quando há um 
desequilíbrio energético. Wenbu {1993) considera o esforço 
físico intenso como um dos fatores que podem levar a um 
desequilíbrio energético. Este desequilíbrio estaria ocorren
do pelo consumo excessivo do Yang. Porém, considerar ape
nas um fator como responsável pelo desequilíbrio, seria fugir 
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do pensamento da Medicina Tradicional Chinesa: para ela , o 
indivíduo faz parte de um todo, o universo (Mann, 1982). Este 
indivíduo deve estar em perfeito equilíbrio com a natureza. 
Quando se retira um animal de seu habitat natural, e o sub
mete a trabalhos intensos, há vários fatores responsáveis 
pelo desequilíbrio energético deste animal. 

A mudança de local, do Jockey Clube Brasileiro para o Posto 
de Fomento Antônio Carlos Amorin, é outro fator a ser consi
derado. Existe uma variação de adaptabilidade, observável 
pelo comportamento, de animal para animal. Animais que se 
adaptam com facilidade ao manejo do posto provavelmente 
apresentarão manifestação de estro mais rápido. Em eqüinos, 
a própria mudança de um tratador é um fator importante que 
influi na adaptação do animal. O contato com outros animais 
também tem sido um fator importante, pois eqüinos têm a 
característica de formar grupos sociais. 

Das éguas do grupo tratamento, o aparecimento de cio após 
a 1 • sessão de acupuntura variou de dois a 24 dias, com uma 
média de 13,66 ± 9,21 dias. Lin, Panzer (1992) afirmaram 
que o aparecimento de cio após o 1º tratamento com 
acupuntura foi de três a 1 O dias. Do grupo tratamento, seis 
animais apresentaram cio após 1 O dias. Andrade (1983) afir
ma que a estação de monta no sudeste compreende do mês 
de outubro a janeiro. Dentro deste período, tem-se a atividade 
ovariana máxima. Mckinnon, Voss (1993) referiram que na 
égua existe um período de transição entre o final do inverno e 
o início da primavera, para o aparecimento de cio. Este perío
do varia de seis a oito semanas ou até mais, podendo apre
sentar um desenvolvimento folicular irregular que dure me
ses. Diante destas afirmações, pode-se especular que, na 
avaliação de resposta ao tratamento, deve-se levar em consi
deração as características individuais com relação a este 
período de transição. A acupuntura age equilibrando o orga
nismo. Uma vez equilibrado, o organismo irá apresentar uma 
resposta orgânica, no caso, o cio, de acordo com a natureza 
do animal. Andrade {1983) afirmou que o ciclo estral varia de 
21 a 22 dias com extremos normais de 16 a 28 dias, sendo 
possível, assim, que a variação do tempo da manifestação 
do cio também esteja relacionada com a fase do ciclo estral 
em que foi iniciado o tratamento. Em animais quando o trata
mento foi iniciado próximo ao período estral, onde o 
desequilíbrio energético não era grande, se observa uma res
posta mais rápida. Em animais cujo tratamento iniciou-se 
logo após o término do período de estro, a resposta tem sido 
mais demorada, mas virá no próximo estro, daí o tempo en
contrado de até 27 dias. 

A taxa de prenhez ao 1º cio, no grupo controle, foi de 58,33%. 
No grupo tratamento esta taxa ficou em 88,88%. Apesar do 
pequeno número de animais utilizados neste trabalho, foi 
possível observar diferença significativa (p:o;0,01) quando tra
tados por acupuntura. Outro fator importante a ser observado 
foi que os animais do grupo controle eram animais sadios, 
pois apresentaram estro dentro de um período de no máximo 
15 dias a partir da entrada no Posto de Fomento, não haven
do necessidade de tratamento. Os animais do grupo foram 
selecionados entre os que não apresentavam estro. Esta di
ferença sugeriu uma eficácia da acupuntura na indução de 
estro (p:o;0,01) com ovulação. Mckinnon {1993) afirmou que 
da observação do 1º desenvolvimento folicular até a 1 ª ovula
ção, podemos ter um período de 55 a 60 dias. Este período 
compreende a transição do final do inverno ao início da pri-

, ,'o;,FX"/- ,~,,, -t'=''-' -;~~<-.';'' .. • 
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mavera. Afirmou ainda este autor, que deve-se levar em con
sideração a qualidade do oócito e as condições do útero para 
haver a fecundação. No período de transição, algumas fême
as podem desenvolver de 3 a 4 folículos anovulatórios antes 
da primeira ovulação. No mesmo ano, Morrow afirmou que, 
no período de transição, tem ocorrido o desenvolvimento 
folicular pela ação do FSH, mas não se tem a ovulação, pois 
o LH encontra-se em níveis basais. Os resultados obtidos 
sugerem que a acupuntura pode viabilizar este primeiro cio, 
induzindo a uma ovulação. 
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