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RESUMO 

BRASIL, ARTHUR W I L L I A N DE LIMA. Anticorpos anti-leptospira em 

animais silvestres do Parque Zoobotanico Arruda Camara na cidade de JoSo Pessoa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UFCG. 2011. 36p. (Trabalho de Conclusao de Curso em Medicina Veterinaria, Medicina 

Veterinaria Preventiva e Saude Animal). 

A leptospirose e uma doenca cosmopolita que acomete varias especies animais, 

inclusive o homem. Deste ponto de vista a doenca tern uma importancia notavel em atrair a 

atencao para o seu controle tanto nos homens quanto nos animais domesticos e silvestres. 

Este trabalho foi realizado para verificar a ocorrencia de leptospirose na fauna cativa do 

Parque Zoobotanico Arruda Camara em Joao Pessoa, Paraiba. No periodo de 04 de julho 

de 2011 a 31 de julho de 2011 foram colhidas amostras de sangue de 49 animais: 26 

mamiferos [Macaco prego galegozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Cebus flavius), Mico de cheiro (Saimiri sciureus), 

Ourico (Coendu sp.), Raposa do campo (Lycalopex vetulus), Jaguatirica (Leopardus 

pardalis), Gato do mato (Leopardus tigrinus), Furao (Galactitis vitata), Irara (Eira 

barbara), Quati (Nasua nasua), Cateto (Tayassu tajacu) e rato (Ratus norvegicus)]; 10 

aves: [Jacucaca (Penelope jacucaca), Pavao (Pavo cristatus), Arara azul grande 

(Anodorhynchus hyacinthinus), Arara vermelha grande (Ara chlorothptera), Mariariinha de 

cabeca amarela (Pionites leucogaster), Carcara (Polyborus plancus), Aguia chilena (Buteo 

melanoleucus), Gaviao preto (Urubitinga urubitinga)] e 13 repteis [Jacare do papo amarelo 

(Caiman latirostris), Jacare coroa (Paleosuchus trigonatus), Jacare tinga (Caiman 

crocodilus), Teiu preto (Tupinabis merinae), Teiu branco (Tupinambis teguixin), Jiboia 

(Boa constrictor), Suacu Boia (Corallus hortulanus), Piton (Python molurus), Cagado 

Cabecudo (Phrynops geoffroanus), Jabuti tinga (Geochelonoidis denticulata), Jabuti 

Piranga (Geochelonoidis carbondria)]. Os Soros foram examinados pela reacao de 

aglutinacao microscopica com uma colecao de 24 estirpes de leptospiras vivas (Australis, 

Bratislava, Autumnales, Butembo, Castellonis, Bataviae, Canicola, Whitcombi, Cynopteri, 

Grippotyphosa, Hebdomadis, Compenhageni, Icterohaemorrhagiae, Javanica, Panama, 

Pomona, Pyrogenes, Hardjo (Hardjoprajitno), Wolffi, Shermani, Tarassovi Andamana, 

Patoc, Sentot), com ponto de corte na diluigao. Apenas uma jaguatirica (Leopardo 

pardalis) apresentou reacao positiva para sorovar Icterohaemorrhagiae com titulo 100, 

porem nao apresentou qualquer sinal da infeccao. Esse sorovar e presente nos roedores 

sinantropicos como reservatorio de manutencao. 



ABSTRACT 

BRASIL, ARTHUR W I L L I A N DE LIMA. Antibodies to Leptospira in wild 

animals Zoobotanical Arruda Camara Park in the city of Joao Pessoa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UFCG. 2011. 

36p. (End of Course Work in Veterinary Medicine, Preventive Veterinary Medicine and 

Animal Health). 

Leptospirosis is a cosmopolitan disease that affects animals and various species 

including man. From this point of view the disease has a remarkable importance in 

attracting attention to their control in both men, domestic and wild animals. This project 

was performed to verify the occurrence of leptospirosis in the captive wildlife at the 

Zoobotanical Arruda Camara Park in Joao Pessoa, Paraiba. During the period of 4 July 

2011 to 31 July 2011 there were collected blood samples from 49 animals, 26 mammals 

[Galician capuchin monkeyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Cebus Flavius), Mico of smell (Saimiri sciureus), Hedgehog 

(Coendu sp.), Fox field (Lycalopex vetulus), Ocelot (Leopardus pardalis), wildcats 

{Leopardus tigrinus), Ferret {Galactitis vitata), weasel (Eira barbara), coati (Nasua 

nasua), collared peccary (Tayassu tajacu) and rat (Rattus norvegicus) ] , 10 birds: [Jacucaca 

(Penelope jacucaca), Peacock (Pavo cristatus), Big Blue Macaw (Anodorhynchus 

hyacinthinus), big red macaw (Ara chlorothptera), yellow head Marininha (Pionites 

leucogaster) Caracara (Polyborus plancus), Eagle Chilean (Buteo melanoleucus), Black 

Hawk (urubitinga urubitinga)] and 13 reptiles [Alligator chat yellow Reptiles (Caiman 

latirostris), Alligator crown (Paleosuchus trigonatus), tinga Alligator (Caiman 

crocodilus), black tegu (Tupinabis merinae), white tegu (Tupinambis teguixin), Boa (Boa 

constrictor), Suacui Buoy (Coralius hortulanus), Python (Python molurus), Tortoise 

Loggerhead (Phrynops geoffroanus) Tortoise tinga (Geochelonoidis denticulata), Piranga 

Tortoise (Geochelonoidis carbonaria)]. These samples were examined by microscopic 

agglutination reaction with a collection of 24 strains of live leptospires (Australis, 

Bratislava, Autumnalis, Butembo, Castellon, Bataviae, Canicola, Whitcomb, Cynopteri, 

Grippotyphosa, hebdomadis, Compenhageni, icterohaemorrhagiae, javanica, Panama, 

Pomona , Pyrogenes, Hardjo (Hardjoprajitno), Wolff, Sherman, Tarassov Andaman Patoc, 

Sentot), with a cutoff point for dilution. Only one ocelot (Leopard pardalis) showed a 

positive reaction for serovar Icterohaemorrhagiae with titres 100, but did not show any sign 

of infection. This serovar is contained within synanthropic rodents as a maintenance 

reservoir. 



1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estudo da cadeia de transmissao das zoonoses e tema muito atual e deve 

contemplar as populacoes de animais silvestres e domesticos. E fato que os animais 

silvestres tern uma notoria importancia nesta cadeia, pois alguns deles sao os principals 

reservatorios dos agentes etiologicos deste grupo de doencas. 

O Brasil possui uma rica fauna, que se destaca em todo globo, e o desenvolvimento 

dessa fauna esta intimamente ligado as condicSes ambientais vigentes no pais, com um 

clima bastante favoravel a biodiversidade. Entretanto alguns fatores ambientais podem 

propiciar desenvolvimento de microrganismos patogenicos. A leptospirose e uma 

enfermidade de alto risco, e as condicoes vigentes em grande parte do territorio brasileiro 

com indices pluviometricos e temperaturas elevadas favorecem a sua ocorrencia. 

Nos animais silvestres mantidos em cativeiro nos parques zoologicos, a 

leptospirose pode se instalar e disseminar no ambiente com a participacao de hospedeiros 

vertebrados silvestres e sinantropicos. 

O parque zoologico de Joao Pessoa e um importante centro de conservagao de 

fauna silvestre, e o presente trabalho teve como objetivo investigar a situacao da ocorrencia 

de anticorpos anti-leptospira na fauna cativa deste estabelecimento, com emprego de um 

inquerito epidemiologico. 
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2. REVISAO B I B L I O G R A F I C A 

2.1. Conceito 

A leptospirose, causada por bacterias patogenicas do generozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Leptospira spp., e uma 

antropozoonose de ampla distribuicao geografica e de ocorrencia em areas urbanas e rurais 

(BRASIL, 2005) 

2.2. Agente etiologico 

O genero leptospira compreende tres grandes divisoes entre as especies 

patogenicas, as saprofitas e outras com patogenicidade indeterminada, diferenciadas por 

determinacao filogenetica (MOREY et al., 2006). Atualmente o genero Leptospira e 

classificado, segundo caracteristicas genotipicas, em 17 genomoespecies: L . interrogans, L . 

borgpetersenii, L . inadai, L . noguchii. L . santarosai, L . weilii, L.kischneri. L . biflexa, L . 

wolbachii,L. meyeri, Turneria parva, Leptonema,illini, L . genomoespecie 1 , L . 

genomoespecie 2, , L . genomoespecie 3, , L . genomoespecie 4, L . genomoespecie 5 

(YASUDAetal.,1987;. 

As leptospiras patogenicas possuem potencial para provocar doencas em animais 

domesticos, silvestres e no homem e as saprofitas, leptospiras de vida livre, geralmente sao 

consideradas nao causadoras de doencas (WHO, 2003). Na classificacao sorologica, a 

unidade basica e o sorovar (BRASIL, 2005). Os sorovares que mantem semelhanca 

antigenica estao distribuidos em 23 sorogrupos, contendo 250 sorovares de leptospiras 

patogenicas e saprofitas (FAINE et al., 1999). Cada sorovar relaciona-se com o(s) seu(s) 

hospedeiro(s) preferencial(ais), ainda que uma especie animal possa albergar um ou mais 

sorovares (BRASIL, 2005). Esta classificacao e a base do diagnostico. 

Leptospiras sao espiroquetas helicoidais usualmente em 0,1 um de diametro por 6 a 

20 um de comprimento; sendo, portanto muito finas de se verem a luz direta, sendo mais 

visiveis em preparacoes a fresco em microscopia de campo escuro ou contraste de fase. 

Apresentam ganchos em uma ou nas duas extremidades, o que as diferenciam de outras 

espiroquetas. Sao ativamente moveis com dois filamentos axiais (FAINE et al. 1999; 

LEVETT, 2001; WHO, 2003). A composicao da membrana externa das leptospiras e de 



15 

polissacarideo, similar a de bacterias gram-negativas, porem com baixa atividade 

endotoxica (LEVETT, 2001). 

Sao bacterias aerobicas que exigem vitaminas B l e B12 e acidos graxos de cadeia 

longa como fontes de carbono e de energia; em meios de cultivos especiais, podem atingir 

6-8 X 10
9 celulas/ml (FAINE et al., 1999). 

O crescimento otimo das leptospiras e obtido em pH 7,2-7,6, a temperatura de 28° a 

30°C (FAINE et al., 1999). As estirpes patogenicas crescem melhor entre 28°-30°C 

enquanto as saprofitas entre 11°-13°C. Sao destruidas em baixas temperaturas ambientais 

inferiores a 7°-10°C ou superiores a 34°-36°C, pela exposicao direta a radiacao solar, as 

grandes variacdes de pH (<6,0 e >8,0), elevada salinidade e a ambientes secos, 

necessitando 15,2 a 31,4% de umidade (FAINE et al.,1999; LEVETT, 2001). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Aspectos epidemiologicos 

As leptospiras saprofitas sao encontradas em lugares chuvosos ou umidos, como 

aguas de superficie ou solos com pocas de agua. Supostamente, estas leptospiras de vida 

livre ou ambiental, nao possuem significancia medica por nao causarem leptospirose, 

porem ocasionalmente ja foram encontradas em materials clinicos (WHO, 2003). 

A incidencia de leptospirose esta fortemente associada as regioes de clima tropical 

e subtropical, com temperaturas elevadas e altos indices pluviometricos (WHO, 2003; 

PAULA, 2005). No entanto, em paises desenvolvidos tambem pode ocorrer exposicao para 

humanos por meio de animais infectados. Ha sazonalidade em paises de clima temperado 

quando ha favorecimento da permanencia de leptospiras no ambiente (LEVETT, 2001). 

Areas inundadas propiciam a disseminacao e a permanencia do agente no ambiente, 

facilitando o surgimento de surtos (BRASIL, 2005). Sua ocorrencia tambem esta 

relacionada a alta infestacao de roedores infectados e as precarias condicoes sanitarias. 

A leptospirose tern distribuicao universal (SCHMITD, 2002) porem aparece na 

America Latina como uma endemia, que ocasiona enormes prejuizos economicos. O 

homem e tido como um hospedeiro acidental, e muito dificilmente transmite a doenca 

(FAINE et.al., 1999). 
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2.4 Patogenia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A maioria dos vertebrados pode transmitir a leptospirose, a infeccao depende do 

contato com os sorovares, manejo e a exposicao direta ou indireta (GENOVEZ et al., 

2006). As formas de contagio incluem contato de mucosas ou pele com a agua, ou fomites 

contaminados com urina ou secrecoes genitais de animais infectados (LEFERBVE, 1999 

RIET-CORREA et al., 2001). 

Apos a penetracao nas mucosas externas ou pele escarificada, as leptospiras 

disseminam-se pela corrente sanguinea e inicia-se, assim, o seu processo de multiplicacao 

no sangue e em diversos orgaos, como figado, baco e rins. Esta fase e chamada de 

leptospiremia, que tern uma duracao de quatro a cinco dias, raramente superando sete dias 

(VASCONCELLOS, 1987; FAINE, te al., 1999). 

Com o progredir da infeccao, ocorre o processo de reacao imunitaria do hospedeiro, 

que antagoniza o agente invasor e faz com que o mesmo encontre refugio em algumas 

areas do organismo onde a imunidade humoral inexiste ou e verificada em niveis baixos. 

Tais locais sao a camara do globo ocular e a luz dos tubulos renais. A localizacao renal 

caracteriza a fase de leptospiruria, que tern inicio entre o setimo e o decimo dia da 

evolucao da doenca. Nesta fase, ocorre a formacao de complexos imunes e reacao 

inflamatoria, o que leva varios orgaos a uma vasculite generalizada, principalmente no 

figado, rins, coracao, pulmoes e sistema reprodutivo (VASCONCELLOS, 1987; FAINE, te 

al., 1999). 

2.5 Sinais Clinicos 

A forma superaguda caracteriza-se por leptospiremia massiva e morte ha febre 

(39,5 a 40° C), tremores e sensibilidade muscular sao os primeiros sinais clinicos. 

Subsequentemente ocorrem vomitos e desidratacao rapida, resultante da parada de ingestao 

de agua, perdas de fluidos aumentadas por lesoes dos tubulos renais, aumento da 

permeabilidade vascular e colapso vascular periferico. Na fase terminal, os animais 

tornam-se hipotermicos e depressivos (GREENE; SHOTTS, 1990). 
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2.6 Lesoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na visao de Enrietti (2001) as lesoes macroscopicas nos animais e no homem 

caracterizam-se pela presenca de hemorragias petequiais e, menos comumente, 

equimoticas, espalhadas pelo corpo. Quando presente a ictericia, a necropsia revela uma 

intensa coloracao amarela ouro, que atinge todo o organismo. Contrasta perfeitamente, a 

cor amarela espalhada pelo corpo com as inumeras petequias existentes. 

As lesoes hemorragicas sao preponderantes nos pulmoes, onde se apresentam sob a 

forma de equimoses, sendo observadas tambem, na vesicula biliar, cerebro, musculos e as 

vezes, em quase todos os orgaos do animal (RIET-CORREA et.al., 2001) 

O figado, muitas vezes, mantem-se em volume normal, porem, em outras ocasioes, 

encontra-se aumentado e o seu parenquima esta corado de amarelo pela bilirrubina. Muitas 

vezes, a vesicula biliar e encontrada bastante distendida, acumulando bile de cor clara ou 

mesmo sanguinolenta (RIET-CORREA et a l , 2001; ENRIETTI, 2001). 

O miocardio aparentemente normal apresenta focos petequiais e hiperemia dos 

capilares. As petequias encontradas situam-se no tecido intersticial do miocardio, 

principalmente, do lado endocardico. Torna-se claro o estado de edema em que se 

encontram as fibras musculares onde ficam presentes elementos provenientes do sangue 

(ENRIETTI, 2001). 

Nos pulmoes, as hemorragias sao focais e sempre em torno dos vasos que 

atravessam o parenquima. O orgao apresenta areas atelectasicas e sofre hepatizacao, pois e 

grande a quantidade de elementos do sangue que sao encontrados nos alveolos. As paredes 

dao origem a mobilizacao de elementos, que pouco a pouco, invadem o parenquima 

pulmonar e se transformam em grandes macrofagos que contem hemacias e pigmentos 

fagocitados (ENRIETTI, 2001; RIET-CORREA, et al., 2001). 

Enrietti (2001) mais especificamente observa que o aparelho digestivo tambem 

pode apresentar numerosos pontos de hemorragias no interior da cavidade gastro-enterica. 

Encontra-se por esse motivo, liquido sanguinolento no estomago e nos intestinos, e a 

mucosa desses orgaos se apresenta de aspecto hemorragico puntiforme ou mesmo, com 

grandes sufusoes em toda a sua extensao. Os foliculos linfoides do intestino apresentam 

mobilizacao dos elementos, pouco evidente com o aumento das placas de Peyer, 

consequente a reacao histo-linfocitaria que se processa. Microscopicamente, as lesoes 

obedecem as mesmas causas que as lesoes macroscopicas. 
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Riet-Correa (2001), afirma que, nos rins dos animais, degeneracao hialina e 

tumefacao das celulas epiteliais dos tubulos, que apresentam vacuolos de diversos 

tamanhos ou citoplasma de aspecto granular. Cilindros hialinos, e granulares em menor 

numero sao observados em muitos tubulos. Ao lado do processo degenerativo, observa-se 

lesoes hemorragicas que se localizam nos proprios tubulos, como tambem, nas proprias 

alcas glomerulares. No timo observam-se numerosas areas focais hemorragicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7 Diagnostico 

O diagnostico de leptospirose se baseia em exames laboratoriais diretos, que 

detectam o agente etiologico, e nos indiretos, que detectam anticorpos produzidos pelos 

mecanismos de defesa do hospedeiro infectado (GENOVEZ et a l , 2006). 

A soroaglutinacao microscopica (SAM) e o teste padrao de referenda para 

diagnostico sorologico e para classificacao de leptospiras como preconiza a Organizacao 

Mundial de Saude. Recomenda-se a realizacao do teste com os antigenos vivos cuja 

densidade ideal de crescimento e atingida em culturas de 4 a 14 dias (WHO, 1967). Os 

inconvenientes para esse teste sao a necessidade de uma infra-estrutura laboratorial e a 

manutencao de repiques das culturas vivas, o que exige mao-de-obra tecnica especializada, 

pois ha risco de infeccao dos manipuladores (VASCONCELLOS, 1979 GENOVEZ, 

YASUDA, 1988) 

A reacao de soroaglutinacao microscopica detecta tanto anticorpos IgM quanto 

IgG. E sorogrupo-especifica, nao permitindo a especificacao do sorovar responsavel pela 

infeccao; a sua identificacao so e possivel pelo isolamento do agente e empregando 

tecnicas de absorcao de aglutininas (VASCONCELLOS, 1979), anticorpos monoclonais 

ou tecnicas moleculares (HERRMANN et al. 1992). 

Para o resultado do teste considera-se a proporcao de sororeatores para o total dos 

animais examinados o que indica o grau de infeccao nessa populacao. O provavel sorovar 

infectante e o que aparece com maior frequencia e maior titulo. Sorovares de um mesmo 

sorogrupo como Hardjo e Wolffi, podem apresentar reagoes cruzadas, pois compartilham 

antigenos (GENOVEZ, 2006). 
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2.8 Controle e prevencao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A prevencao da leptospirose deve se basear em acoes que atuem diretamente sobre 

o animal, como a imunoprofilaxia, atraves da utilizacao de vacinas e controle dos 

reservatorios da doenca (FAINE et al., 1999; HAGIWARA, 2003). 

As medidas gerais, como limpeza do ambiente, sao medidas importantes para 

reduzir as chances de contaminacao dos animais (HAGIWARA, 2003). A vacinacao contra 

a leptospirose e a principal arma para se prevenir a infeccao nos animais. As vacinas 

contendo o microorganismo morto ou inativado sao as mais usadas no controle da 

leptospirose (LANGONI, 1999). 

A identificacao da variante sorologica dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Leptospira e muito importante, uma vez 

que imunidade adquirida e sorovar especifica, entao a imunizacao protege somente contra 

as sorovars homologas ou semelhantes antigenicamente (LEVETT, 2001), nao havendo 

imunidade cruzada. Portanto, quando um ou mais sorovares infectam os animais, e 

necessaria a utilizacao de vacinas polivalentes (FAINE et al., 1999). O uso sistematico de 

bacterinas especificas contra as sorovars mais prevalentes na regiao e na especie testada 

tern se revelado, na pratica, como uma medida eficiente no controle de focos. 

2.9 Estudos conduzidos em animais em cativeiro 

Levantamentos epidemiologicos sobre a leptospirose em animais silvestres revelam 

que, animais das ordens Rodentia (roedores), Carnivora (canideos, felideos), Primatas 

(macacos), Reptilia (crocodilianos serpentes) e aves podem apresentar anticorpos para a 

infeccao. Algumas dessas especies podem se comportar como fontes de infeccao, sem 

apresentar sinais clinicos aparentes ou vao a obito e o diagnostico so e estabelecido apos a 

necropsia (CORREA, 2006). 

Correa et al., (2010) verificou que no zoologico de Sao Paulo a prevalencia de 

leptospirose nos animais cativos foi de 19,5%, onde os primatas e os carnivoros 

apresentaram o maior coeficiente de infectados; os sorovares predominantemente foram 

Copenhageni, Pomona e Castellonis. 

No zoologico de Chapultepec, Cidade do Mexico, Mexico, foi verificado que 52% 

dos animais foram positivos para doenca, sendo que os catetos apresentaram titulos ate de 

1600 para sorovares Icterohaemorragiae e Pomona. (ALVAREZ, et.al 1996). Na Australia 
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foram detectados anticorpos anti-leptospira em porcos selvagens de vida livre com o 

sorovar Pomona sendo o mais frequente (FURTADO & KASHIVAKURA, 2006). 

Aves experimentalmente inoculadas com leptospiras produzem anticorpos, mas 

ainda nao e conhecida a infeccao natural desses animais. Tambem ainda nao foi descrita a 

eliminacao de leptospiras pelas aves (CORREA, 2006). 

Teixeira e Ambrosio (2006) relataram que de 15 especimes de mao-pelada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Procyon cancrivorus), de criadouro e zoologicos de Sao Paulo, quatro apresentaram soro 

positividade para leptospirose, cujos sorovares foram Patoc, Copenhageni, 

Icterohaemorrhagiae e Hardjo. 

Javorouski e Passerino (2006) referiram que os mustelideos apresentam 

suceptibilidade variavel a leptospirose e ja foi descrito em ariranhas no Polo ecologico de 

Brasilia, onde houveram casos confirmados em animais que apresentaram espasmos 

musculares, incoordenacao motora, febre, corrimento catarral, hemoglobinuria, ictericia, 

estomatite, vomitos, perda de peso progressiva. 

Os felinos sao pouco acometidos pela leptospirose, pois acredita-se que um dos 

fatores relacionados a essa resistencia seja o fato de gatos serem cacadores de ratos ao 

longo dos anos e assim tornaram-se imunes a acao dessa espiroquetas. Entretanto, em 

levantamentos efetuados nos felinos pertencentes ao criadouro de animais silvestres da 

Itaipu Binacional e no Zoologico Municipal Bosque Guarani em Foz do Iguacu, foi 

observado que de 61 animais examinados 45,9% possuiam anticorpos anti-leptospira, dos 

quais cinco de nove jaguatiricas analisadas expressaram anticorpos e 10 de 27 gatos-do-

mato-pequeno (GOMES, 2006; GUERRA NETO, et al. 2004). 

No semiarido da Paraiba foi colhido material de 60 raposas do campo (Pseudalopex 

vetulus) de vida livre, atropeladas em estradas do estado, os exames efetuados para a 

deteccao de anticorpos anti-leptospira foram negativos. (AZEVEDO, et al. 2010), contudo 

em investigacoes epidemiologicas com raposas-vermelhas (Vulpes vulpes) de vida livre 

foram encontrados animais reatores para leptospiras (GOMES, 2006). 

Em repteis clinicamente saudaveis ja foram isoladas leptospiras (CORREA, 2006). 

Silva et al.(2010) constataram que 26 de 44 tartarugas da orelha vermelha foram 

soropositivas para leptospirose e que oito de 29 animais jabuti tinga e jabuti piranga foram 

positivos. As serpentes foram positivas para os sorovares Andamana, Icterohaemoragiae, 

Ballum, Gripptyphosa, e Pomana. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Area de estudo 

O Parque Zoobotanico Arruda Camara, inserido no espaco urbano do municipio de 

Joao Pessoa, Paraiba, possui um zoologico com especies animais da fauna silvestre e 

exotica, e constitui area remanescente da Mata Atlantica, com uma area total 26 hectares 

(Figura 1)(SILVA, 2010) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA 

»M>oa JWW8 

un* MOM 

Figura 1. Localizacao espacial do Paque Zoobotanico Arruda Camara (SILVA, 

2010). 

O clima da regiao onde se localiza o Paque Zoobotanico Arruda Camara apresenta 

uma estacao chuvosa que vai dos meses de abril a agosto com indices medios 

pluviometricos 350 mm mensais e temperatura mais amena por volta de 28 °C e uma epoca 

mais seca entre os meses de setembro a fevereiro com 100 mm mensais e temperaturas 

medias de 32°C (Figura 2) (CPTEC, 2011). 
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Climatologias de Precipita$ao eTemperature zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Joao Pessoa - PB 

Figura 2. Indices de Precipitacao e temperatura media da cidade de Joao Pessoa -PB 

no ano de 2011. (CPTEC, 2011) 

Os animais estao divididos em recintos, que apresentam areas variaveis de acordo 

com a especie que alojam e a quantidade de especimes. Os especimes podem permanecer 

isolados em dupla ou em bando. O ambiente dos quelonios (jabutis) e dos crocodilianos 

(Jacare-de-papo-amarelo) e compartilhado. Outro recinto que tern esse formato e o dos 

psicitacideos (papagaio, marianinha e araras) e galliformes (Jacucaca), este recinto oferece 

acesso aos visitantes do parque. 

Os recintos dos felideos, canideos, mustelideos, Cerbideos e Calitrixideos, 

tayassuideos, rapinantes, serpentes e psitacideos sao um ambiente de baixa umidade ou 

seco, ja os quelonios crocodilianos vivem nos lagos e nas suas margens. 

A alimentacao dos animais e variada de acordo com a especie. Os primatas, 

tayassuideos, psitacideos e galliformes tern alimentacao baseada em frutas frescas e de boa 

procedencia e racao especifica para as especies, e servida uma vez ao dia no periodo da 

manha. Os felideos, canideos, falconideos e crocodilianos alimentam-se de carne de boa 

procedencia, as quantidades variam de acordo com a especie, entretanto algumas vezes sao 

oferecidos camundongos, pintinhos, galinhas vivas como forma de enriquecimento 

ambiental. Os procyonideos e mustelideos tern uma alimentacao variada entre carnes e 
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frutas e como enriquecimento ambiental sao oferecido camundongos neonatos. As 

serpentes sao alimentadas com camundongos ou galinhas vivas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Animais 

O Parque zoobotanico Arruda Camara na cidade de Joao Pessoa possui 500 animais 

(peixes, repteis, aves e mamiferos) em cativeiro e uma infinidade de outros animais de vida 

livre. Foram selecionados 49 animais, que estao descritos no quadro 1, devido a facilidade 

de manejo e a conveniencia do parque para realizacao das coletas. 
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QUADRO 1: Animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara segundo a ordem, familia, 

nome comum, nome cientifico e respectiva quantidade. Joao Pessoa, 2011. 

Numero de 

animais 
Ordem Familia Especie Nome comum selecionados 

Crocodylia Alligatoridae zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPaleosuchus trigonatus Jacare coroa 1 

Crocodylia Alligatoridae Caiman latirostris Jacare do papo amarelo 1 

Crocodylia Alligatoridae Caiman crocodilus Jacare tinga 1 

Squamata Teiidae Tupinabis merinae Teiu preto 1 

Squamata Teiidae Tupinambis teguixin Teiu branco 1 

Squamata Boidae Boa constrictor Jiboia 1 

Squamata Boidae Corallus hortulanus Suacu boia 1 

Squamata Pythonidae Python molurus Piton 1 

Chelonia Chelidae Bufocephala vanderhaegei Cagado cabecudo 1 

Chelonia Testudines Geochelonoidis denticulata Jabuti tinga 1 

Chelonia Testudines Geochelonoidis carbondria Jabuti piranga 3 

Galliformes Cracidae Penelope jacucaca Jacucaca 1 

Galliformes Phasianidae Pavo cristatus Pavao 3 

Psittaciformes Psittacidae Anodorhynchus hyacinthinus Arara azul grande 1 

Psittaciformes Psittacidae Ara chlorothptera Arara vermelha grande 

Marininha de cabeca 

1 

Psittaciformes Psittacidae Pionites leucogaster amarela 1 

Falconiformes Falconidae Polyborus plancus Carcara 1 

Accipitriformes Accipitridae Buteo melanoleucus Aguia chilena 1 

Accipitriformes Accipitridae Urubitinga urubitinga Gaviao preto 1 

Primatas Cebidae Cebus libidinosus Macaco prego 4 

Primatas Cebidae Cebus flavius Macaco prego galego 3 

Primatas Cebidae Saimiri sciureus Mico de cheiro 1 

Rodentia Erethizontidae Coendu sp. Ourico 1 

Carnivora Canidae Lycalopex vetulus Raposa do campo 2 

Carnivora Felidae Leopardus pardalis Jaguatirica 4 

Carnivora Felidae Leopardus tigrinus Gato do mato 1 

Carnivora Mustelidae Galictis vittata Furao 2 

Carnivora Mustelidae Eira Barbara Irara 1 

Carnivora Procyonidae Nasua nasua Quati 5 

Artiodactilos Tayassuidae Tayassu tajacu Cateto 1 

Rodentia Muridae Ratus norvegicus Rato 1 
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3.3 Atividades de campo 

As atividades de campo incluiram o manejo, anestesia, a colheita de sangue, e envio 

das amostras para o laboratorio de zoonoses bacterianas da Faculdade de Medicina 

Veterinaria e Zootecnia (FMVZ) da Universidade de Sao Paulo (USP), em Sao Paulo, SP. 

O manejo de todos os animais foi efetuado com uso de pucas e redes de contencao e 

em concomitancia a contencao no manejo dos mamiferos foram empregados anestesicos 

como cloridrato de Cetamina a 10 %, cloridrato de xilazina a 2%. As doses dos 

medicamentos anestesicos variaram de acordo com as especies. Para os Primatas as dose 

utilizadas foi lOmg/kg e 0,5mg/kg, nos caninos lOmg/kg e 1 mg/kg, nos Felinos 12mg/kg 

e 1 mg/kg, para as jaguatiricas, e lOmg/kg e 2 mg/kg, nos gatos do mato, os Mustelideos 

(lOmg/kg e 1 mg/kg) Tayassuideos lOmg/kg e 1 mg/kg, os Procyonidae lOmg/kg e 1 

mg/kg, e os Rodentias 50mg/kg respectivamente. 

As amostras de sangue foram colhidas de animais jovens e adultos, em volumes 

variaveis, por puncao do seio venoso occipital, ou das veias jugular, ulnar, cefalica, e 

femoral com seringa e agulha descartavel de 3 mL. Apos o dessoramento, o soro foi 

transferido para microtubos e congelado. O transporte das amostras para o laboratorio foi 

efetuado em caixas de isopor com gelo. 

3.4 Diagnostico da infeccao porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Leptospira spp. 

Para a pesquisa de anticorpos contrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Leptospira spp., foi utilizado o teste de 

soroaglutinacao microscopica (SAM), prova de referenda pela Organizacao Mundial da 

Saude (OMS). Foram utilizados como antigenos 22 sorovares patogenicos e dois 

saprofitas: Australis, Bratislava, Autumnales, Butembo, Castellonis, Bataviae, Canicola, 

Whitcombi, Cynopteri, Grippotyphosa, Hebdomadis, Compenhageni, Icterohaemorrhagiae, 

Javanica, Panama, Pomona, Pyrogenes, Hardjo (Hardjoprajitno), Wolffi, Shermani, 

Tarassovi, Sentot, Andamana e Patoc. Os sorovares eram mantidos em culturas em meio 

liquido de EMJH modificado (ALVES et al., 1996) suplementado com 15% de soro esteril 

de coelho, inativado a 56°C por 30 minutos, enriquecido de 1% de piruvato de sodio, 1% 

de cloreto de calcio, 1% de cloreto de magnesio e 3% de L-asparagina e incubadas durante 

sete a dez dias em estufa bacteriologica a 28°C. Cada cultura foi examinada quanto a 
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pureza e ausencia de autoaglutinacao em microscopia de campo escuro em aumento 100X. 

A densidade antigenica acertada para conter aproximadamente de 100 a 200 

microrganismos por campo microscopico (100X). 

Cada amostra de soro diluida a 1:50 em solucao salina tamponada de Sorensen (pH 

7,4); cinquenta uL do soro diluido foram colocados por oriflcio de microplaca de 

poliestireno de fundo chato com 96 pocos, e acrescentados de 50 uL do antigeno, obtendo-

se diluicao inicial 1:100. Cada amostra sorologica foi colocada frente a bateria antigenica 

com 24 sorovares. As microplacas foram incubadas em estufa bacteriologica a 28 °C por 

tres horas. Os soros reagentes na triagem foram novamente testados para a determinacao 

do titulo final de aglutininas antileptospiras, efetuando-se diluicoes seriadas em escala 

geometrica de razao dois em solucao salina tamponada de Sorensen (pH 7,4) e acrescidos 

de 50 uL do antigeno detectado como positivo na triagem, seguindo-se o procedimento 

anterior. As leituras foram realizadas em microscopico optico com condensador de campo 

escuro seco, com lente objetiva 1 Ox/0,20 e ocular 10 (100X), observando-se a formacao de 

aglutinacoes, nos soros O titulo final foi a reciproca da maior diluicao que apresentou pelo 

menos 50% de leptospiras aglutinadas (FAINE et al.,1999). 
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4. R E S U L T ADOS e DISCUSSAO 

Dentre os 49 animais examinados, apenas uma jaguatiricazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Leopardo pardalis), 

macho, com um ano de idade, foi soropositivo para Leptospira spp., com titulo 100 para o 

sorovar Icterohaemorrhagiae, com uma frequencia de soropositividade de 2,04%. 

O animal que apresentou anticorpos anti-lepstospira convive no seu recinto com 

uma femea da mesma especie, e ainda ha outras especies na sua vizinhanca. Alguns desses 

animais que habitam proximo ao local foram testados e reagiram negativamente, inclusive 

a femea que divide o habitat com o individuo soropositivo. 

O sorovar Icterohaemorrahgiae e comumente encontrado em ratos que sao os seus 

hospedeiros preferenciais. (SANTA ROSA et. al. 1975 apud CORREA, 2000). O rato e 

portador sao da leptospirose, e consegue transmitir o agente quando elimina a bacteria na 

sua urina. No Parque Zoobotanico Arruda Camara em Joao Pessoa existe um sistema de 

controle de roedores sinantropicos que e eficaz, no entanto no caso do animal em questao, 

ele nasceu no parque e nunca saiu de la, por tanto o parque deve ter algum grau de 

infestacao em roedores ou outro hospedeiro do sorovar Icterohaemorrhagiae. 

A jaguatirica nao apresentara qualquer sinal clinico, como: febre, ictericia anemia, 

miosite, problemas hepaticos renais e meningite. 

No zoologico da cidade de Sao Paulo os indices de infeccao de leptospirose foram 

de 19,5% dentre todos os animais, mostrando uma discordancia entre os resultados com os 

do Parque Zoobotanico Arruda Camara em Joao Pessoa. Todavia os animais acometidos 

com leptospirose no zoologico de Sao Paulo na sua grande maioria foram felinos e dentre 

eles quatro foram jaguatiricas, um deles pelo sorovar Icterohaemorrhagiae. Na ocasiao, no 

zoologico de Sao Paulo, o controle dos ratos era deficitario, sendo possivel inclusive a 

visualizacao de roedores transitando, a luz do dia (CORREA, 2000). 

No Mato Grosso do Sul jaguatiricas de vida livre no pantanal apresentaram 

anticorpos para o sorovar Icterohaemorrhagiae com indices de positividade de 14,28%. 

(VIEIRA, 2009) o que concorda com relacao ao sorovar, mas nao com a positividade 

encontrados no Parque Zoobotanico Arruda Camara em Joao Pessoa. 

Alvares et al., (1996), no Mexico, examinando 48 dentre 19 especies de animais, 

encontraram indices de 52% infectados sendo o Icterohaemorrhagiae com 40,4%, Canicola 

e Pyogenes com 26% com titulos que chegaram 1600. Esses titulos foram encontrados em 

Pandas gigantes (Ailuropoda melanoleuca), Queixada (Tayassu pecari) Urso Polar 
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(Thalarctos maritimus)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e Rinoceronte Branco (Ceratothehum simium). Um Panda Gigante 

reagente para leptospira convivia com outros quatro especimes, e provavelmente 

adiquiriram a doenca devido a presenca de roedores. E relataram ainda que havia um 

controle de roedores no parque com rodenticidas, mas que este nao podia ser utilizado em 

larga escala, pois havia o risco de animais de vida livre no proprio zoologico ingerissem 

desses produtos quimicos. 

Nos felinos do Criatorio de Animais Silvestres da Itaipu Binacional (CASIB) e do 

Zoologico Municipal Bosque Guarani em Foz do Iguacu, Parana, foi verificado que 45,9% 

dos animais examinados foram reagentes para pelo menos uma variante sorologica de 

leptospirose. Entre as jaguatiricas examinadas,cinco de nove animais foram sororeagentes. 

Os sorovares predominates foram Patoc e Andamana. No presente trabalho uma de quatro 

jaguatiricas estudadas foi positiva para o sorovar Icterohaemorrhagiae na Foz do Iguacu 

foram observadas reacoes para os sorovares Grippotyphosa, Patoc e Butembo que difere 

dos resultados obtidos no Parque Zoobotanico Arruda Camara, em Joao Pessoa-PB. Ainda 

foi relatado pelo autor a presenca de roedores silvestres no local indicando que os mesmos 

pudesse ser reservatorios dos sorovares predominantes. Como o ambiente do Parque de 

Foz do Iguacu e muito arborizado faz com que os recintos tenham pontos de sombra e 

umidade especialmente em epocas de baixas temperaturas favorecendo assim a 

manutencao da bacteria (GUERRA-NETO, et. al. 2004). 

Em Minas Gerais, o zoologico de Uberaba, haviam encontrado resultados muito 

semelhantes ao apresentado presente trabalho, onde de tres jaguatiricas examinadas duas 

foram reagentes para leptospirose com o predominio dos sorovares Icterohaemorrhagiae e 

Canicola. No presente trabalho, o cateto examinado foi soronegativo para a leptospirose, 

porem no zoologico de Uberaba de dois catetos examinados os mesmo reagiram para a 

sorovar Icterohaemorrhagiae com titulo de 100. A explicacao do autor para a recorrencia 

de tais reacoes foi a presenca de ratos (Rattus rattus) que tambem foram capturados e 

apresentaram titulos para o mesmo sorovar. Com isto conclui-se que os roedores foram as 

mais importantes fontes de infeccao, pois sao reservatorio de leptospiras disseminando o 

microoganismo pela da urina no ambiente (ESTEVES et al. 2005 apud FAINE, 1982 

BENGIS, 2005). 

Pesquisas no zoologico de Aracaju-SE, os resultados obtidos foram distintos aos 

dos encontrados no zoologico de Joao Pessoa, onde de 14 Macacos pregos examinados tres 

foram reacoes para leptospirose e o sorovar Copenhageni foi o mais frequente com titulos 
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de 400. Este sorovar e mantido por ratazanaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Rattus norvegicm) um fator preponderante 

para a manutencao do agente no zoologico (PIMENTEL et al. 2009). 

Souza Junior et al., (2006), no estado do Tocantins, de 216 macacos pregos 

examinados 46 (16,1%) foram positivos para leptospirose com reacoes para sorovars, 

Pomona, Brasiliensis, Mini, Swajizak, Grippothyphosa, Sarmin, Fluminense, Autumnal is. 

Hebdomadis, Guaratuba, Javanica e Icterohaemorhagiae, destacando-se que esses animais 

eram de vida livre e foram resgatados de uma regiao onde foi construida uma usina 

hidreletrica localizada entre os municipios de Lajeado e Ipueiras. 

Souza Junior et.al (2006), no estado do Tocantins entre os municipios de Lajedo e 

Ipueiras, de 31 de quatis estudados, quatro (12,9%) reagiram leptospirose com o 

predominio das sorovars Fluminense e Javanica. Ja no Mato Grosso de 45 quatis no 

pantanal examinados 15 apresentaram anticorpos para leptospiras do sorovar Pomona 

(V1EIRA, 2009), contudo no zoologico de Joao Pessoa-PB de cinco quatis examinados 

todos foram negativos para leptospirose. 

No zoologico de Ribeirao Preto de 112 repteis examinados 48 apresentaram 

anticorpos contra a leptospirose. (SILVA, 2008). Os mais acometidos foram jabuti (Jabuti 

Tinga e Jabuti Piranga). tartaruga de orelha vermelha. tartaruga da Amazonia, cagado de 

barbicha. Tracaja (Podocnemis unifilis) com predominio de reacoes para os sorovares 

Canicola, Hebdomadis e Patoc. Ja no Parque zoobotanico Arruda Camara em Joao Pessoa 

PB onde nenhum reptil foi sororeator para leptospirose no ponto de corte empregado 

diluicao 1:100 da mistura soroantigeno. A metodologia empregada por Silva (2008) foi 

distinta da adotada no presente trabalho. 

De acordo com Hyakutake et al. (1975), (apud Babudiere) referiram que as 

serpentes poderiam ser potenciais reservatorios de leptospiras, devido a seus habitos 

alimentares de ingerir roedores. As serpentes do parque Arruda Camara nao apresentaram 

anticorpos para leptospirose, contudo Hyakutake et al.(l975) no Instituto Butanta em Sao 

Paulo-SP constataram que as serpentes podem ser reservatorios do sorovar Andamana, pois 

25/31 dos ofldios estudados foram positivos para esta variedade sorologica. O fato dos 

animais do zoologico de Joao Pessoa-PB nao apresentarem reacao para a leptospirose pode 

ser decorrente do tipo de alimentacao adotada, ja que os camundongos oferecidos sao de 

boa procedencia, advindos do bioterio da Universidade Federal da Paraiba. No zoologico 

de Ribeirao Preto ve-se uma concordancia com resultados encontrados por Hyakutake 
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et.al., pois la as serpentes da familiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Boidae foram reativas para os sorovares Canicola, 

Andamana, Sentot e Patoc. (SILVA, 2008) 

Assim como no caso dos repteis, ainda nao se conhece a importancia das aves na 

epidemiologia da leptospirose. Os resultados do presente trabalho corroboram obtidos por 

Esteves et.al.2005 no zoologico de Uberaba onde nenhuma das 30 aves examinadas foi 

reagente para leptospirose, contudo Silva et al.(2010) no zoologico de Ribeirao Preto de 

112 aves examinadas encontraram 37 para os sorovares Patoc, Copenhageni e Panama com 

titulos variando de 40 ate 1280 sendo que o Patoc foi o mais frequente 51,3% dos casos. 
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5. CONCLUSAO 

Nas condicoes em que o presente trabalho foi executado pode- se constatar que nos 

animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, possui urn baixo indice de anticopos anti-

leptospirose, nos animais mantidos em cativeiro. De treze repteis, dez aves, oito primatas, 

dois roedores e um suideo examinados, apenas uma jaguatiricazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Leopardo pardalis) foi 

sororeativa para o sorovar Icterohaemorrhagiae. Como estes sorovar e mantido em 

roedores sinantropicos, em particular o Ratus norvegicus, e importante que os programas 

de controle de roedores sejam mantidos e continuamente avaliados, pois ja foi 

demonstrado no Brasil a existencia de linhagens de roedores resistentes aos rodeticidas 

anticoagulantes. 
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