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RESUMO 

ARRUDA, H. J . F.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Patos - PB, CSTR, UFCG. 2007. B R U C E L O S E E M BOVINOS. 

Prevalencia em Municipios da Microrregiao de Patos. Monografia para obtencao do 

grau de Medico Veterinario 

Neste trabalho foram feitas algumas consideracoes sobre a etiologia, epidemiologia 

patogenia, sinais clinicos e medidas de controle da brucelose e relata-se estudo 

investigativo desenvolvido no periodo de Janeiro a junho de 2007, efetuando-se o 

levantamento de ocorrencias de casos de brucelose em um total de 729 bovinos adultos, 

de ambos os sexos, das racas Holandesa e mesticos, Pardo-Suico e mesticos, Gir e 

mesticos, mesticos Indu-Brasil, mesticos Nelore, e de animais Sem Raca Definida 

(SRD) em propriedades dos municipios de Malta - PB, Mae D'agua - PB e Olho 

D'agua - PB. Foram identificados dois animais positivos, ambas no municipio de Olho 

D'agua. 

Palavras Chaves: Brucelose, Prevalencia, Paraiba 



ABSTRACT 

ARRUDA, H. J . F.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Patos - PB, CSTR, UFCG. 2007. B R U C E L O S E E M BOVINO'o. 

Prevalencia em Municipios da Microrregiao de Patos. Monografia para obtencao do 

grau de Medico Veterinario 

In this work some were made considerations on the etiology, epidemiology pathogenic, 

clinical signs and measures of control of the brucellosis and it is told study investigative 

developed in the period of January to June of 2007, occurring the rising of occurrences 

of cases of brucellosis in a total of 729 bovine adults, of both sexes, of the Dutch and 

mestizo, Brown-Swiss races and mestizos, Gir and mestizos, mestizos Indu-Brazil, 

mestizos Nelore, and of animals Without Defined Race (WDR) in properties of the 

municipal districts of Malta - PB, Mae D'agua - PB and Olho D'agua - PB. They were 

identified two positive animals, both in the municipal district of Olho D'agua. 
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Consideracoes sobre a Brucelose e Prevalencia nos Municioios de Oln* 

D'Agua - PB, Malta - PB e Mae D'Agua - PB 

1. INTRODUCAO 

A brucelose e uma enfermidade que atinge tanto os seres humanos como bovinos, 

suinos, caprinos e caes. E particularmente importante em humanos que desenvolvem 

atividades diretamente relacionadas aos animais, dentre estas se destacam as 

desenvolvidas por medicos veterinarios, tratadores de animais, magarefes e tecnicos de 

laboratories. 

A enfermidade e conhecida ha muitos anos, pois o seu primeiro registro ocorreu 

nos meados do seculo IX. Passados quase 150 anos a enfermidade ainda e um serio 

problema para os rebanhos, e seu controle e erradicacao so mais recentemente passou a 

ser mais rigorosamente realizado atraves do Programa Nacional de Controle e 

Erradicacao da Tuberculose e Brucelose (PNCETB). O programa tern como principals 

objetivos baixar a prevalencia e a incidencia de novos casos de brucelose e de 

tuberculose e criar um numero significativo de propriedades certificadas que oferecam 

ao consumidor produtos de baixo risco sanitario. Entre as propostas tecnicas do 

Programa constam: 

- Vacinacao contra a brucelose; 

- Certificacao de propriedades livres de brucelose e tuberculose; 

- Certificacao de propriedades monitoradas para brucelose e tuberculose; 

- Controle do transito de reprodutores e normas sanitarias para participacao em 

exposicoes, feiras, leiloes e outras aglomeracoes de animais; 

- Credenciamento e capacitacao de medicos veterinarios; 

- Diagnostico e apoio laboratorial; 

- Participacao do servico oficial; 

- Educacao sanitaria. 

A Organizacao Internacional das Epizootias (2002) classificou a brucelose como 

doenca da lista B, onde estao incluidas as enfermidades que tern importancia socio-

economica e/ou para saude publica e conseqiiencias significativas no comercio 

internacional de animais e seus produtos. 
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A infeccao humana e por contato direto com animais infectados ou pelo consumo 

do seu leite e derivados nao-pasteurizados. O queijo fresco e particularmente perigoso, 

porque e frequentemente produzido artesanalmente com leite fresco e os consumidores 

raramente se preocupam em saber se o leite usado foi tratado pela pasteurizacao. As 

bacterias sao ingeridas com o leite ou outros alimentos e invadem a mucosa intestinal. 

Tambem podem ser aspiradas ou penetrar por feridas em contato com o animal. O 

periodo de incubacao e de uma semana a um mes (WIKIPEDIA, 2007). 

No homem, tern relacao com habitos de ingestao de leite sem previa pasteurizacao 

ou fervura, atendimento ao parto sem a devida protecao, pois a bacteria penetra 

ativamente pela pele e em acidentes durante a vacinacao de animais, quando pode 

ocorrer inoculacao ou penetracao pela conjuntiva (ISHIZUKA, 2007). 

Alem dos problemas causados a saude publica, a brucelose gera prejuizos 

economicos devido a aborto dos produtos, infertilidade no rebanho e por levar a 

restricoes comerciais devido as barreiras sanitarias, o que reduz a competitividade no 

comercio internacional (PNCEBT, 2006). 

Os objetivos deste trabalho sao fazer algumas consideracoes sobre diversos 

aspectos da Brucelose e relatar um estudo investigativo feito sobre a ocorrencia desta 

enfermidade em municipios da Microrregiao de Patos. 

2. E T I O L O G I A 

A Brucelose e provocada por uma bacteria do generozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brucella que sao coco-

bacilos gram-negativos, aerobios, imoveis, nao encapsulados, sem capacidade de formar 

esporos, sao parasitos intracelulares facultativos, com predilecao pelo trato reprodutivo, 

articulacoes e sistema reticulo-endotelial (ROCA, 1988). 

Dentro deste genero sao descritas nove especies independentes, cada uma com seu 

hospedeiro de eleicao. As principals sao a Brucella abortus de bovinos (Figura 1) a B. 

melitensis encontrada em cabras, ovelhas e camelos (Figura 2), a B. suis de suinos, a B. 

ovis de ovelhas e a B. canis de caes, todas capazes de ser transmitidas ao homem. Ha 

ainda a B. neotomae de ratos do deserto e tres novas especies, a B. maris, B. cetaceae e 

B. pinnipediae recentemente isolada em mamiferos marinhos. Os suinos e os bovinos 

sao resistentes a B. canis e as gatas podem apresentar bacteremias quando infectadas 

experimentalmente pela mesma bacteria, porem nao abortam (WIKIPEDIA, 2007). 
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Os equideos sao suscetiveis de uma infeccao localizada causada por este mesmo 

agente etiologico, que manifesta-se de como uma inflamacao da regiao da cemelha com 

formacao de um flegmao com trajeto fistuloso, o que lhe deu o nome de Mai da 

Cernelha ou da Cruz (Regiao escapular tambem chamada da paleta), da cujo material 

inflamatorio pode ser facilmente isolada a bacteria causadora, desde que cultivada em 

laboratorio em meios apropriados (THADEI, 2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. EPIDEMIOLOGIA 

Varias especies domesticas ou silvestres sao suscetiveis a infeccao porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B. abortus, 

entretanto, sao consideradas como hospedeiros finais da infeccao, pois nao transmitem o 

agente novamente aos bovinos. Entre aquelas especies em condicoes de ter alguma 

importancia na epidemiologia da brucelose bovina, podem ser citados: os equideos, que 

podem apresentar lesoes articulares abertas, principal me nte de cernelha; os caes, que 

podem abortar pela infeccao; e os saprofagos, pela possibilidade de levar restos de 

placenta ou feto de um lugar para outro. 

A principal forma de entrada da brucelose em uma propriedade e a introducao de 

animais infectados. Quanto maior a freqiiencia de introducao de animais, maior o risco 

de entrada da doenca no rebanho. Por essa razao, deve-se evitar introduzir animais cuja 

condicao sanitaria e desconhecida. O ideal e que esses animais procedam de rebanhos 

livres ou, entao, que sejam submetidos a rotina diagnostica que lhes garanta a condicao 

de nao infectados. 

Figura 1 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brucela abortus 

(Fonte: pathmicro.med.sc.edu) 

Figura 2 - Brucela melitensis 

(Fonte: biyolojiegitim.yyu.edu.tr) 

http://pathmicro.med.sc.edu
http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr
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Entre os bovinos, a bacteria e eliminada do animal infectado pelas descargas 

uterinas, leite, semen e fezes. A principal fonte de infeccao e representada pela vaca 

prenhe, que elimina grandes quantidades do agente por ocasiao do aborto ou parto e em 

todo o periodo puerperal (ate, aproximadamente, 30 dias apos o parto), contaminando 

pastagens, agua, alimentos e fomites. Essas bacterias podem permanecer viaveis no 

meio ambiente por longos periodos, dependendo das condicoes de umidade, 

temperatura e sombreamento, ampliando de forma significativa a chance do agente 

entrar em contato e infectar um novo individuo susceptivel. Existe uma preferencia do 

germe para o tecido embrionario, alem do tecido glandular das mamas das femeas, o 

que vem lhes causar alem de uma metrite tambem uma mamite especifica, esta ultima 

explicando a contaminacao do leite (THADEI,2007). 

Em certas circunstancias o microorganismo vivera semanas fora do corpo. As 

brucelas tern sido recuperadas do feto e esterco que tern permanecido no ambiente frio 

durante mais ou menos 2 meses. A exposicao a luz direta ao sol mata o microorganismo 

em poucas horas (SIEGMUND ET AL, 1981). 

O refugio natural dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brucella e a mama. A i se instalam ate a morte do animal, 

porque este orgao nao e capaz de produzir anticorpos letais para as mesmas. As 

aglutininas isoladas do leite nao sao anticorpos protetores, tal como as do sangue nao 

sao anticorpos imunitarios. Em sucessivas prenhezes ha uma permuta do agente 

infectante entre a mama e a placenta, porque a mama faz de orgao de reserva e o utero 

de orgao de acao (FERREIRA, 1979) 

No leite, a eliminacao do agente comeca cerca de duas semanas apos o parto ou 

abortamento e pode persistir durante meses. Embora haja risco de transmissao venerea 

da brucelose do touro para a vaca na monta natural, considera-se que esta forma de 

transmissao nao e muito importante, devido as barreiras existentes na mucosa vaginal. 

Pelo fato da Brucelose causar aborto, o primeiro sinal de alerta e uma diminuicao 

do indice de natalidade do rebanho infectado pela doenca, quando os abortos nao sao 

detectados diretamente, como acontece nas criacoes extensivas ainda prevalecentes nas 

regioes interioranas. 



16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. PATOGENIA 

A transmissao se faz por contaminacao direta pelo contato com fetos abortados, 

placentas e descargas uterinas. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brucella abortus penetra no organismo pela mucosa 

oral nasofaringe, conjuntival ou genital e pele intacta (COSTA 2001). 

Apos a multiplicacao inicial, caem na circulacao sanguinea. A partir da circulacao, 

espalha-se para os tecidos do hospedeiro, colonizando orgaos como baco, figado e parte 

sistema de vasos linfaticos, onde podem acarretar alteracoes inflamatorias. 

Os orgaos de predilecao sao utero, tecidos mamarios, ossos, articulacoes e orgaos 

do sistema reprodutor masculino. Apos invadir o corpo, os microorganismos passam 

para o sangue e sao carreados para varios orgaos e tecidos onde eles se multiplicam 

livremente (WINKLER, 1982). 

Apos a invasao inicial no organismo, a localizacao ocorre inicialmente nos 

linfonodos que drenam a area e, entao ha a disseminacao para outros tecidos linfoides, 

incluindo linfonodos esplenicos, mamarios e iliacos. A infeccao congenita pode ocorrer 

em bezerros recem-nascidos como resultado de uma infeccao uterina e a enfermidade 

pode persistir em uma pequena proporcao de bezerros, que podem apresentar resultados 

negativos ate que ocorra o primeiro parto ou aborto. Nas vacas adultas nao gravidas, a 

infeccao localiza-se no ubere, e no utero se ocorrer prenhez. Os uberes infectados sao 

clinicamente normais, mas sao importantes como fonte de reinfeccao uterina, como 

fonte de infeccao para bezerros e para o homem que ingere o leite (RADOSTITS et al., 

2002). 

O eritritol, uma substancia produzida pelo feto, e capaz de estimular o crescimento 

de Brucella abortus, ocorre naturalmente em grande concentracao na placenta e fluidos 

fetais e e provavel responsavel pela localizacao da infeccao nesses tecidos. Segundo 

PAULIN, (2005) o eritritol e um alcool que favorece a multiplicacao da bacteria. A 

Brucella transforma parte do alcool eritritol num acucar da qual ela se alimenta. Na 

femea, a infeccao deixa de ser latente, geralmente, no terco final da gestacao. A partir 

do quinto mes de gestacao, a concentracao de eritritol nas femeas eleva-se e atinge 

niveis maximos proximo ao parto. 

Neste periodo, a multiplicacao da Brucella e intensa e as endotoxinas liberadas 

geram lesoes na placenta. Estas lesoes comprometem a circulacao materno-fetal, 

prejudicando a respiracao e alimentacao, podendo levar o feto a morte. Nos casos 

agudos da doenca, quanto maior a necrose, maior a chance de ocorrer abortamento, 
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unico sintoma aparente na maioria das infeccoes provocadas pela bacteria. Por outro 

lado, quanto menos intensa a necrose, maior sera a deposicao de fibrina e mais tardio o 

abortamento. Nesse caso, pode ocorrer a retencao de placenta ou a gestacao pode se 

completar, mas gerando animais fracos que poderao morrer em alguns dias. O quadro 

pode evoluir para metrite ou endometrite cronica. O resultado nas femeas sao 

subfertilidade, infertilidade ou esterilidade, com ou sem presenca de corrimento vaginal 

(BATHKE, 1988). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. MECANISMOS DE TRANSMISSAO 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brucella abortus e um microorganismo que se abriga dentro da celula. E 

provavel que essa localizacao seja um importante fator para sua sobrevivencia no 

hospedeiro e pode ser uma explicacao para os titulos transitorios que ocorrem em alguns 

animais apos episodios isolados de bacteremia e para a ausencia de titulos em animais 

com infeccao latente. (RADOSTITS et al. 2002). 

De acordo com o PNCEBT (2006) a porta de entrada mais importante e o trato 

digestivo, sendo que a infeccao se inicia quando um animal suscetivel ingere agua e 

alimentos contaminados ou pelo habito de lamber as crias recem nascidas. Uma vaca 

pode adquirir a doenca apenas por cheirar fetos abortados, pois a bacteria tambem pode 

entrar pelas mucosas do nariz e dos olhos. 

O tempo transcorrido entre a exposicao ao agente infeccioso e o aparecimento dos 

sintomas visiveis e o que se define como periodo de incubacao. No caso da brucelose, 

esse periodo pode ser de poucas semanas e ate mesmo de meses ou anos. Considerando-

se o momento em que ocorre a infeccao, o periodo de incubacao e inversamente 

proporcional ao tempo de gestacao, ou seja, quanto mais adiantada a gestacao, menor 

sera o periodo de incubacao. 

A transmissao pelo coito parece nao ser de grande importancia entre bovinos e 

bubalinos. Na monta natural, o semen e depositado na vagina, onde ha defesas 

inespecificas que dificultam o processo de infeccao. Entretanto, um touro infectado nao 

pode ser utilizado como doador de semen; isso porque, na inseminacao artificial, o 

semen e introduzido diretamente no utero, permitindo infeccao da femea com pequenas 

quantidades do agente, sendo por isso importante via de transmissao e eficiente forma 

de difusao da enfermidade nos planteis. 
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A transferencia de embrioes realizada segundo os protocolos internacionalmente 

preconizados de lavagem e tratamento para a reducao da transmissao de agentes 

infecciosos, nao apresenta risco de transmissao de brucelose entre doadoras infectadas e 

receptoras livres da doenca. Femeas nascidas de vacas brucelicas podem infectar-se no 

utero, durante ou logo apos o parto. Quando infectadas, essas femeas em geral abortam 

na primeira prenhez, e so apresentam resultados positivos para os testes sorologicos no 

decorrer da gestacao. Esse fenomeno ocorre em freqiiencia baixa, porem, apesar de nao 

impedir o avanco dos programas de controle e erradicacao, invariavelmente acarreta 

consideravel retardo na obtencao de bons resultados deles. 

A figura 3 ilustra de forma esquematica a cadeia de transmissao da Brucelose. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 3. A cadeia de transmissao da Brucelose 

Legenda:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FI = Fonte de infeccao; VE = Via dc eliminacao; VT = Via de Transmissao; PE = Porta de 

Entrada; S = Suscetivel. 

(Fonte: http://www.mcguido.vet.br/brucclose.htm) 

De acordo com GRASSO (1998) como fonte de infeccao temos o animal 

infectado; entre as vias de eliminacao temos o leite, semen, feto, anexos fetais, 

secrecoes vaginais e fezes; Entre as vias de transmissao temos novamente o leite e 

derivados crus, carne crua, semen, agua, forragens, pastagens, fomites e ambientes 

contaminados. As principais portas de entrada estao no trato digestivo, na conjuntiva 

ocular, mucosas e pele lesada. Entre as especies suscetiveis temos os animais 

domesticos e silvestres e o Homem. 

VT 

http://www.mcguido.vet.br/brucclose.htm
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A figura 4 ilustra, tambem de forma esquematica, a cadeia de transmissao da Brucelose. 

Semen 

Fetos, anexos f eta is 

Secrecdes vaginais 

Ambientes 

contain inados 

Lei te , derivados c m s 

e carne e r a a 

H O M E M 

Figura 4 - Cadeia de transmissao da Brucelose 

(Fonte: http://www.mcguido.vet.br/brucelose.htm) 

6. SINTOMATOLOGIA 

Nas femeas os principals sinais clinicos da enfermidade sao: aborto (Figura 5), 

retencao de placenta, corrimentos vaginais, metrites, endometrites, esterilidade e 

mastites. O aborto produz-se, muitas vezes sem sinais precursores, principalmente o 

primeiro, sendo os seguintes precedidos de corrimento vulvar turvo e, as vezes 

sanguinolento (COSTA, 1998). 

Nos machos podem ser observadas impotencia, orquite (Figura 6), epididimite, 

provocando infertilidade, subfertilidade ou esterilidade. Tambem podem surgir sinais 

que demonstram o comprometimento do aparelho locomotor como infeccoes articulares, 

bursites, espondilites em vertebras toracicas e lombares, podendo inclusive atingir 

medula ossea e tendoes (GRASSO, 1998). 

http://www.mcguido.vet.br/brucelose.htm
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Figura 5 - Feto abortado Figura 6 - Touro com orquite 

(Fonte: www.limousin.com.br) (Fonte: www.cati.sp.gov.br) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos touros, alem da inflamacao testicular ocorrem tambem inflamacoes das 

vesiculas seminais anexas, o que igualmente acontece com os reprodutores suinos e 

caprinos, assim como os caes domesticos. Em consequencia fleam tais animais 

incapacitados para a reproducao, alem de poderem funcionar como disseminadores do 

mal para as femeas que venham a ter contato sexual (THADEI, 2007). 

Entre os canideos, como o proprio cao domestico e alguns animais selvagens do 

mesmo genero, essas duas vias de infeccao devem ser consideradas, prevalecendo 

nestes inclusive orquites consequentes da propria doenca. Em fazendas de criacao de 

bovinos, onde quase sempre coabitam tambem caes, sendo os fetos bovinos abortados 

em pastagens, e esses fetos mortos ingeridos diretamente pelos caes, segundo THADEI 

(2007) acredita-se que seja esta a via infectiva para eles. 

Dentro do corpo humano sao fagocitadas pelos macrofagos, no interior dos quais 

sobrevivem sendo transportadas para tecidos linfoides em todo o organismo, invadindo 

pela linfa e sangue os ganglios linfaticos, baco, figado, medula ossea e outros orgaos 

onde se concentram os macrofagos. 

Nos humanos apesar da resposta imunitaria com formacao de granulomas impedir 

largamente a disseminacao das bacterias, elas escapam por vezes, multiplicando-se, o 

que provoca ataques agudos no doente cronico, que se caracterizam por febre. suores e 

calafrios. O maior problema da brucelose e que os seus sintomas irregulares e 

moderados levam o individuo afetado a ignora-la, nao consultando o medico. A doenca 

pode se resolver gracas a acao do sistema imunitario, mas esse processo pode demorar 

muitos meses ou anos, ou pode nem ocorrer. No entanto a infeccao a longo prazo apesar 

de nunca ser agudamente mortal, diminui consideravelmente a esperanca de vida e 

produz sintomas cronicos como a depressao, a anorexia (falta de apetite), dores de 

http://www.limousin.com.br
http://www.cati.sp.gov.br
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cabeca e musculares. Outras complicacies possiveis da brucelose a longo prazo sem 

tratamento sao a hepatite, artrite, espondilite, anemia, leucopenia, trombocitopenia, 

meningite, endocardite e problemas visuais de origem nervosa (WIKIPEDIA, 2007). 

7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DIAGNOSTICO 

O diagnostico presuntivo dessa doenca em rebanhos bovinos, caprinos ou suinos e 

feito inicialmente pela diminuicao da natalidade do proprio rebanho, e confirmado por 

um exame complementar de hemo-soro-aglutinacao com antigeno para tal fim 

preparado pelos Laboratories Oficiais de Referenda Animal. Atraves de exame especial 

do leite, denominado Prova do Anel ou Ring Test, e possivel tambem identico 

diagnostico, especifico para esse mal, ja que os antigenos correspondentes sao 

preparados com culturas do proprio germe causal. 

Figura 7 - Antigeno utilizado nos 

testes para diagnostico da 

Brucelose 

(Fonte: www.irfa.com.br) 

Figura 8 - Execucao de teste sorologico 

no diagnostico da brucelose 

(Fonte: www.fazendatamandua.com.br) 

O antigeno acidificado tamponado (Figura 7) e elaborado com azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brucela abortus, 

amostra 1119-3, morta pelo calor, corado pelo Rosa de Bengala, na concentracao celular 

de 8% e tamponado a um pH de 3,65. O seu uso e indicado no diagnostico sorologico da 

brucelose. Em bovinos especialmente em animais que nao foram vacinados com a 

amostra B-19, os soro-positivos devem ser confirmados por outras provas sorologicas. 

Antes de executar o teste (Figura 8), tanto o soro quanto o antigeno devem ser 

colocados a temperatura ambiente por meia hora. Apos este procedimento inicial 

mistura-se uma gota de soro (0,03 mL) em uma gota de antigeno (0,03 mL) mediante 

http://www.irfa.com.br
http://www.fazendatamandua.com.br
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conta-gotas aferido, agita-se suavemente por 4 (quatro) minutos no final dos quais 

realiza-se a leitura. Neste teste so ha reacao positiva (presenca de grumos) ou negativa 

(ausencia de grumos). Quando nao estiver em uso, o antigeno deve ser mantido entre 2 a 

8 ° C (IRFA, 2007). 

O diagnostico da brucelose pode ser realizado atraves de varios testes sorologicos, 

dentre eles o de rosa de bengala, prova de soro-aglutinacao lenta, 2-mercaptoetanol, 

teste presuntivo rapido automatizado (rap test), ensaios de imunoadsorcao enzimatica 

(ELISA), ensaio homogeneo de fluorescencia polarizada e fixacao de complemento. 

O diagnostico deve ser realizado em femeas com mais de 24 meses, vacinadas ou 

nao, alem dos machos inteiros com mais de 8 meses. O exame sorologico nao deve ser 

realizado entre duas e quatro semanas antes e apos o parto ou aborto, pois ocorre um 

aumento significativo dos resultados falso-negativos. 

O exame deve ser realizado obrigatoriamente nas vacas adquiridas e 

periodicamente nas matrizes da propriedade, devendo ser descartada para o abate em 

outro frigorifico que nao estejam no Programa Carne de Qualidade, aquelas que 

apresentarem resultado positivo. 

O diagnostico tambem e feito pela cultura de amostras do sangue e de tecidos 

recolhidas por biopsia, e cultura em meio proprio. Como e de crescimento lento, demora 

quatro semanas a crescer em quantidades suficientes para analise microscopica ou 

bioquimica (WIKIPEDIA, 2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8. PREVEN^AO E C O N T R O L E DA B R U C E L O S E 

Com base no PNCEBT (2006) pode-se afirmar que o controle da brucelose apoia-

se basicamente em: acoes de vacinacao em massa de femeas, diagnostico e sacriffcio 

dos animais positivos. Sao tambem muito importantes as medidas complementares 

como o controle de transito para os animais de reproducao. Programas de desinfeccao e 

utilizacao de piquetes de paricao sao iniciativas simples que trazem como resultado a 

diminuicao da quantidade de brucelas vivas presentes no ambiente. Isso representa 

diminuir a dose de desafio, o que, por sua vez, significa aumentar os indices de protecao 

da vacina e diminuir a chance da bacteria infectar um novo suscetivel; 

Um bom programa de vacinacao causa uma reducao importante da prevalencia da 

doenca. Com uma cobertura vacinal ao redor de 80% - ou seja, quando cerca de 80% 

das femeas em idade de procriar de uma populacao estiverem vacinadas - , a freqiiencia 
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de animais infectados sera bastante baixa. Portanto, por essa razao, a vacinacao deve ser 

priorizada nas fases iniciais do programa, quando as prevalencias sao elevadas; 

A eliminacao das fontes de infeccao, feita por meio de uma rotina de testes 

diagnosticos com sacriflcio dos positivos, e a base das acoes que visam criar 

propriedades livres da doenca. Em resumo, inicialmente deve-se baixar a prevalencia 

com um bom programa de vacinacao e, paulatinamente, ir aumentando as acoes de 

diagnostico para a obtencao de propriedades livres. Em regioes onde a freqiiencia da 

doenca e muito baixa, a implantacao de eficientes sistemas de vigilancia, adaptados a 

realidade local, pode ser de grande valia na descoberta de focos de brucelose. 

THADEI (2007) complementa que dentre as medidas profilaticas, a mais pratica e 

a vacinacao sistematica das bezerras aos tres a oito meses de idade (Figura 9). A vacina 

usada e com a cepazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA brucella b.19, fabricada com uma linhagem de Brucella abortus de 

virulencia atenuada. A vacina contra a brucelose e viva, portanto, representa risco a 

saude de quern manuseia, por isso deve ser aplicada pelo Medico Veterinario, ou por 

vacinador treinado, sob sua responsabilidade. E no momento da vacina, identificar estes 

animais com marca a fogo no lado esquerdo da cara e com um " V " e o numero do ano 

da vacinacao (Figura 10). Apos a vacinacao deve-se comprovar nos orgaos competentes 

as duas vias do atestado fornecido pelo Medico Veterinario. 

Figura 9 - Vacinacao Figura 10 - Utilizacao do ferro para identificar 

animais vacinados 

(Fonte: www.indea.mt.gov.br) (Fonte: www.indea.mt.gov.br) 

VANZIN (2007) afirma que os animais vacinados na epoca certa, possuem reacao 

"falso positiva" ate aproximadamente 30 meses, pelo metodo de soro-aglutinacao rapida 

em placa (o mais usado pelo seu baixo custo). Os animais que, por erro de manejo nao 

http://www.indea.mt.gov.br
http://www.indea.mt.gov.br
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foram vacinados, no exame nao devem reagir, a menos que ja sejam "verdadeiros 

positivos". Dai a necessidade da marca na cara, para diferenciar os resultados de soro-

aglutinacao. Animais vacinados tardiamente podem ser ao longo de sua vida "falsos 

positivos", pois sempre que se realizar o exame havera reacao positiva. Nestas 

situacoes, devem realizar-se outros tipos de exame que diferenciam reacao vacinal de 

positivos. Nos animais vacinados depois de adultos a reacao e persistente, e nao 

distingue na compra de um bo vino, porque ambos dao reacao positiva. 

\ ESTUDO INVESTIGATIVO DA PREVALENCIA DE BRUCELOSE EM OLHO 

D'AGUA - PB, MALTA - PB E MAE D'AGUA - PB 

Este estudo foi realizado no periodo de Janeiro a junho de 2007. Foram coletadas 

739 amostras de sangue de bovinos nos municipios de Malta (307), Mae D'agua (360) e 

Olho D'agua (61) pelo Medico Veterinario Natercio Alves de Lima. 

O estudo foi realizado em animais adultos, de ambos os sexos, das racas holandesa 

e mesticos, Pardo-Suico e mesticos, Gir e mesticos, mesticos Indu-Brasil, mesticos 

Nelore, e de animais Sem Raca Definida (SRD). Os animais submetidos ao teste eram 

criados em regime semi-intensivo. 

O sangue dos animais era coletado nas propriedades e o teste de soro aglutinacao 

em placa e a leitura eram realizados em laboratorio da Casa do Criador Produtos 

Agropecuarios localizado na cidade de Patos - PB pelo Medico Veterinario Natercio 

Alves de Lima. 

Caso o animal fosse positivo o soro era enviado ao laboratorio de doencas 

infecciosas da UFCG para a realizacao do teste do mercaptoetanol para confirmacao do 

diagnostico. Este sendo tambem positivo o veterinario ia ate a propriedade ferrava o 

animal e notificava a secretaria da agricultura, onde esta se encarregava do sacrificio do 

animal e das devidas medidas sanitarias a serem tomadas. 
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Figura 11 - coletando sangue para exame de brucelose 

(Fonte: www.idam.am.gov.br) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foram registrados apenas dois animais positivos de um total de 729 testados, o 

que representa 2,18% de animais positivos. 

Em algumas propriedades o Medico veterinario foi solicitado para realizacao dos 

exames de brucelose porque alguns produtores queriam adquirir animais atraves do 

Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) e para obtencao dos recursos 

havia a exigencia destes serem negativos para Brucelose e Tuberculose. 

O exame de Brucelose tambem foi requisitado por alguns criadores devido a 

exigencia de usinas de beneficiamento de leite, que so recebem o leite das propriedades 

que os produtores apresentarem atestados negativos para Brucelose e Tuberculose. 

Tambem houve solicitacoes de alguns proprietarios que haviam adquirido novos 

animais para o rebanho e queriam que estes fossem testados. 

A maioria dos animais testados era proveniente da regiao o que provavelmente 

contribuiu para a maioria dos resultados negativos. Ja que em nenhuma das regioes 

estudadas e tambem circunvizinhas houve queixas que pudessem levar a suspeita da 

ocorrencia da enfermidade. 

Mesmo com os resultados obtidos e preciso realizar um trabalho de 

conscientizacao com os proprietarios para evitar que a doenca se propague nesta e 

outras regioes. Pois se identificou que os dois animais positivos para Brucelose eram 

animais que tinham sido trazidos de outros estados e a brucelose pode ter uma 

disseminacao consideravel sempre que nao sejam tomadas as medidas apropriadas de 

protecao e de combate. 

BEER (1998) ressaltou que a entrada do agente em criacoes nao infectadas e 

produzida em primeiro lugar, pela estabulacao das femeas gestantes infectadas, ainda 

sem manifestacoes clinicas. Tambem e possivel mediante a compra de vacas 

http://www.idam.am.gov.br
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clinicamente sadias, mas ja infectadas, que abortaram ou pariram um feto morto 

anteriormente. 

Utilizando-se por base a classificacao apresentada pelo documento para analise 

estatistico-epidemiologico desenvolvido pela Companhia Integrada de 

Desenvolvimento Agricola de Santa Catarina (CIDASC) em 1996, que conforme 

comportamento epidemiologico da Brucelose na especie bovina classifica as regioes 

como sendo: 

- Zona de Baixo Risco - quando a infeccao de rebanho for abaixo de 10% e de animais 

abaixo de 3%. 

- Zona de Medio Risco - quando a infeccao de rebanho for acima de 10% e abaixo de 

30% e de animais acima de 3% e abaixo de 10%. 

- Zona de Alto Risco - quando a infeccao de rebanho for acima de 30% e de animais 

acima de 10%; 

Podemos considerar que as tres regioes estudadas sao zonas de baixo risco. 

Apesar dos bons resultados obtidos observou-se que, a partir de informacoes 

obtidas no momento das coletas, existe o risco da prevalencia desta enfermidade 

aumentar na regiao, pois os criadores na maioria das vezes nao exigem atestados 

negativos quando e feita aquisicao de animais; so em casos em que sao feitas exigencias 

como as apresentadas pelo PRONAF e usinas. Alem disso, quando os criadores 

ioiicitam a presenca de um veterinario para a realizacao de exames estes sao realizados 

em apenas alguns animais e nao no rebanho inteiro. E necessario desenvolver 

programas educativos para evitar que as regioes estudadas apresentem novos casos 

positivos da doenca por falta de esclarecimento dos pecuaristas. 
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6. ANEXOS 



LABORATORIO D E B R U C E L O S E E T U B E R C U L O S E 

Dr. NATERCIO A L V E S D E LIMA 

CRMVN
0

 0469-PB 

COMPSAPOR: ONALDO EERREIRA LOPES V ENDEDOR: RONALDO MARTENS DE LUCENA ( KJACHO DO FEJJAO ) 

FAJfc RIACHO DO FEDAO N* Certfficado: 55/56 

Muiddfrio: MALTA Estado: PB 

Tflrtalde Animais Existentes: Regime d* Criacaio: Senri-fntesisivo E specie animal: B*viu.a Raca: SRD 

Motivo do teste: (X) Trinrito ( ) Agloitteracao ( ) Certulcaca»n> ( ) Momtoraineiato { ) Ontro 

N* de testes para Brucelose. 02 Data da Cdbttt* 27/06/07 Data do teste: 27,'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 960907 

N . ' dc testes psra Tuberculose. 02 Data de inoc^ac&o:27/06.tt7 Data de leStura. 30JW/20O7 

Antigeno: ATT Laboratorio: Tecpar Fariida; OMAM Data de fabrccacSo: Set
1

' 200<f 

PPD bortna: Laboratorio: Tecpar Panada: 002-AM Data de fabricacao: J raUzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s o ,'196 

PPD avaria: Laboratorio: Tecpar Partida; 003/ 2005 Data de fabricacao: ABRTL 2006 

Identi&cacao: Resalrado da sorologia de brucelose Re s is f; .H .ii « do teste de 

tubetHntilose 

Destfno dos anJjtiais 
reagentes 

Identi&cacao: 

AAT 2-ME * FC* IiiterprttacS* T«* Tpc zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
* * * * •  

Destfno dos anJjtiais 
reagentes 

1 - MATRTZ GTROLAKDA CHOCOLATE R5CDRA NEGATTVA Ncgatlva 

% - MATRTZ MESTTCA DE GIRO I.AND A CAFE NEGA1TVA Nefativa 

3 

4 

5-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tf-
n 

8 

9-

10-

Exaine valiila ate: 30/08//B7 (GO dlas da. data de cotbeata otai faoctdacao) 

Assirutara e Carimbo de Medico Veterinario HabiBtado Patos-Pb: 30//06/2007 HabHhacao n* 

Portaria n° 023^05-2003 


