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RESUMO 

ALBUQUERQUE, ITALO RENEU ROSAS DE. Perfil sanitario de rebanho caprino da 

regiao de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia - Brasil. Patos, UFCG. 2008 46 p. 

(Monografia - Curso de Medicina Veterinaria Preventiva e Doencas Infecto-Contagiosa). 

Esse trabalho teve o objetivo de avaliar o perfil sanitario de rebanhos caprinos no Estado 

da Bahia, atraves de exames microbiologicos de 204 amostras de leite caprino e pela 

pesquisa de anticorpos contra artrite-encefalite caprina,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brucella abortus e Leptospira spp 

em 13 rebanhos leiteiros dos municipios de Senhor do Bonfim, Andorinha, Monte Santo e 

Itiuba. Das 204 amostras de leite, foi possivel o isolamento de bacterias em 17 (8,33%) 

animais. Staphylococcus sp, Micrococcus sp e Corynebacterium sp foram identificados em 

47,05%, 35,3% e 11,85% das amostras, respectivamente. Uma amostra (5,8%) nao foi 

definitivamente identificada. Nao houve isolamento de Mycoplasma spp nem presenca de 

anticorpos contra o virus da artrite-encefalite caprina e Brucella abortus. Anticorpos contra 

anti-Leptospira spp nao foram identificados em nenhuma das 102 amostras examinadas. 

Com os resultados, pode-se concluir que os rebanhos estudados apresentam bom nivel de 

sanidade, necessitando de vigilancia epidemiologica para manutencao dos resultados. 

Palavras-Chave: Mycoplasma spp, Brucelose, Leptospirose, CAEV e Caprino. 
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ABSTRACT 

ALBUQUERQUE, I T A L O RENEU ROSAS DE.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Profile goat herd health of the region 

of Senhor do Bonfim, Bahia - Brazil. Patos, UFCG. 2008 46 p. (Monograph - Course of 

Preventive and Veterinary Medicine). 

This study was to evaluate the health profile of goat herds in the state of Bahia, through the 

microbiology of 204 samples of milk goats and the search for antibodies against caprine 

arthritis encephalitis, brucellosis and leptospirosis in 13 dairy herds of municipalities the 

Senhor do Bonfim, Andorinha, Monte Santo and Itiuba. Of the 204 samples of milk, it was 

possible the isolation of bacteria in 17 (8.33%) animals.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Staphylococcus sp, Micrococcus 

sp and Corynebacterium sp were identified in 47.05%), 35.3% and 11.85% of the samples, 

respectively. A sample (5.8%) has not been definitively identified. There was no isolation 

of Mycoplasma spp or presence of antibodies against the virus arthritis encephalitis goats 

and Brucella abortus. Antibodies against anti-Leptospira spp were not identified in any of 

the 102 samples examined. It is concluded that the studied herds have good level of health, 

requiring epidemiological surveillance to maintain this status health. 

Keywords: Mycoplasma spp, brucellosis, leptospirosis, CAEV and Goats. 
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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A populacao mundial passa por dificuldades, pois a carencia de alimento ou ate 

mesmo a ausencia, vem dificultando o desenvolvimento dos paises. A necessidade de 

intensificar a producao de alimentos vein aumentando o uso de novas tecnicas buscando a 

maximizacao da produtividade. 

Uma das altemativas propostos e a caprinocultura, ate por que o Brasil possui o 9° 

maior rebanho caprino do mundo, com aproximadamente 12 milhoes de animais, dos quais 

aproximadamente 93% sao encontrados na Regiao Nordeste. tendo a Bahia o maior 

rebanho national. No semi-arido nordestino a criacao de caprinos e uma importante 

atividade economica e social, principalmente para a classe menos favorecida. 

A Bahia sempre foi um dos grandes criadores de caprino e atualmente possui o 

maior rebanho do pais, sendo a cidade de Remanso a que possui o maior rebanho do 

Estado. O sistema de criacao mais utilizado e o extensivo, no entanto muitos criadores vem 

adotando o sistema intensivo com o intuito de produzir leite. Atualmente, mais de dez mil 

propriedades que desenvolvem a caprinovinocultura foram cadastradas pelo orgao de 

defesa agropecuaria do Estado (Agenda Estadual de Defesa Agropecuaria da Bahia -

ADAB), ligada a Secretaria de Agricultura (SEAGRI). 

Devido ao grande numero de animais presente na regiao, a implantacao dos 

programas de sanidade e fundamental para evitar a introducao e disseminacao de agentes 

infecciosos. Segundo Brown (2001), o surgimento de doencas emergentes esta relacionado 

com o aumento de movimentacao de pessoas e animais, modificacoes no meio ambiente, 

ocorrencia de doencas que possam afetar mais de uma especie e as transformacoes 

tecnologicas nos sistemas de producao. Estes fatores, associados a ausencia de programas 

de sanidade podem favorecer o aparecimento de enfermidades. Como a Agalaxia 

Contagiosa dos Ovinos e Caprinos - ACOC. Esta enfermidade tern causado grandes 

prejuizos para o rebanho leiteiro, pela diminuicao acentuada na producao de leite. 

Outra doenca importante e a Artrite Encefalite Caprina a Virus (CAE), que esta 

amplamente distribuida no mundo. No Brasil a CAE foi introduzida a partir da importacao 

de animais infectados da Europa. Essa enfermidade tern uma alta prevalencia em rebanhos 

leiteiros e normalmente os sinais clinicos sao evidenciados em animais velhos. 

A infeccao de caprinos porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Leptospira spp pode variar a forma aguda, a forma 

cronica ou inaparente. Esta ultima favorece a dissemina9ao da doen9a entre os rebanhos. 
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A brucelose e uma doenca infecto-contagiosa de evolucao preferencialmente 

cronica, provocada por bacterias do generozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brucella spp. Doenca de carater reprodutivo 

trazendo perdas para pecuaria. Nos caprinos, o agente mais comum e a /?. melitensis, no 

entanto, no Brasil a B. melitensis nao apresenta risco, pois ainda nao foi isolado nem 

diagnosticado nenhum caso de brucelose caprina. 

E necessario um maior cuidado no manejo sanitario e na escolha dos animais a 

serem introduzidos no rebanho, para diminuir os riscos de contaminacao dos animais. 

Deste modo, o objetivo deste trabalho, foi estudar a prevalencia de algumas enfermidades 

comumcnte encontrada na regiao nordeste do Brasil e verificar a saude do rebanho caprino 

da microrregiao de Senhor do Bonfim, Bahia. 
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2. REVISAO DE U T E R A T U R A 

2.1 Caprinocultura na Bahia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O rebanho caprino da Bahia e constituido principalmente de animais sem raca 

definida (SRD) os quais sao adaptados as condicdes climaticas da regiao, mas com baixo 

rendimento produtivo. Na tentativa de aumentar a produtividade dos animais nessa regiao 

tern ocorrido a introduce de racas exoticas que apresentam maior produtividade na 

producao de leite quando comparados aos SRD. No entanto, a introducao desses animais 

tern contribuido para o surgimento de enfermidades ate entao desconhecidas no pais 

(AZEVEDO et al., 2006). 

Segundo dados do Ministerio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento, 

aproximadamente 93% da populacao caprina esta no Nordeste, sendo que a Bahia responde 

por aproximadamente 36%> deste total, com quase 4,1 milhoes de cabecas e em seguida 

Pernambuco com 1,6 milhoes de animais. 

Dentre as enfermidades de importancia economica e social, as infeccoes virais e 

bacterianas destacam-se por causar prejuizos significativos aos produtores, sobretudo 

quando e de carater exotico, pois os animais nao possuem resistencia imunologica 

consistente. Desta forma, este trabalho apresenta a descrigao de algumas doencas de carater 

infeccioso que acometem os rebanhos caprinos. 

2.2 Agalaxia Contagiosa dos Ovinos e Caprinos (ACOC) 

2.2.1 Agente Etiologico 

A ACOC e causada porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mycoplasma spp da familia Micoplasmataceae. Sua 

morfologia e muito variavel, confonne o estagio de desenvolvimento em que se encontra e 

o metodo de observacao utilizado (campo escuro, coloracao pelo Giemsa) e o tipo de 

cultivo utilizado (meio liquido ou solido). 

Classicamente a doenca e causada pelo M. agalactiae. Entretanto, outras especies 

podem estar envolvidas, como o M. mycoides subsp. mycoides LC, M. capricolum subsp. 

capricolum (LEVISOHN et al., 1991; EGWU et al., 2001), M. mycoides subsp. capri 

(REAL et al. 1994) e M. putrefaciens (EGWU et al., 2001; GIL et al., 2003). Este ultimo 

produz sinais clinicos semelhantes ao M. agalactiae em caprinos (MADANAT et al., 

2001). O Mycoplasma agalactiae e uma bacteria que varia entre 150 a 600nm de tamanho, 
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com morfologia variavel devido a ausencia de parede celular. A forma do microorganismo 

pode ser alterada devido ao meio nutricional e idade das culturas. 

2.2.2 Aspectos Epidemiologicos 

A ACOC possui uma morbidade e a mortalidade muito variavel, de acordo com a 

imunidade do rebanho acometido. Mortalidade em torno de 90% em animais jovens e de 

5% em adultos foi relatada por Azevedo et al. (2002). 

A doenca tern sido descrita nos Estados da Paraiba, Pernambuco e Rio Grande do 

Norte (AZEVEDO, 2005). Entretanto, existem poucas informacoes de sua ocorrencia nos 

demais Estados do Brasil, exceto um relato feito no estado de Sao Paulo em 1942 (PENHA 

&D'APICE, 1942). 

2.2.3 Sinais clinicos 

ACOC se manifesta com mastite, seguida de agalaxia, artrite e ceratoconjuntivite. 

Os sinais clinicos nao sao tipicos, mas a subita reducao na producao de leite pode ser um 

indicativo da infeccao, devendo-se proceder ao isolamento do microrganismo dos animais 

doentes para estabelecer o diagnostico definitivo. 

O periodo de incubacao varia de uma a oito semanas, dependendo da quantidade de 

microrganismos, virulencia da amostra e resistencia do hospedeiro. Os primeiros focos 

apresentam evolucao aguda com febre passageira, reducao da producao de leite, agalaxia e 

mastite uni ou bilateral. Inicialmente o ubere apresenta-se com temperatura elevada, 

edemaciado e dolorido, ficando flacido com grande quantidade de tecido conectivo e 

posteriormente evoluindo para uma atrofia. 

As artrites sao observadas em animais de todas as idades e as articulacoes mais 

comumente afetadas sao as do carpo e tarso. Apresentam-se aumentadas, contendo liquido 

de aspecto fibrino-purulento (DaMASSA et al., 1984). A puncao da articulacao reduz a 

pressao da capsula articular, que e causada pelo excesso do liquido, produzindo uma 

sensacao de alivio ao animal. A perda de peso e visivel, podendo levar a morte, devido a 

incapacidade de locomocao. 

A cerato-conjuntivite e a principal doenca infecciosa do globo ocular dos pequenos 

ruminantes e apresenta um quadro de inflamacao da conjuntiva e cornea. Descricao da 

doenca, isolamento dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mycoplasma spp, inclusive de animais sem sinais clinicos e inducao 

experimental por instilacao no saco conjuntival foi relatada por McCauley et al. (1971) em 
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caprinos leiteiros. O carater multi-fatorial para a apresentacao clinica de cerato-

conjuntivite deve ser considerado, pois e comum mais de um microrganismo estar 

envolvido na infeccao (REAL et al., 1994; AYLING et al., 2004; ALMEIDA NETO et al., 

2004). 

2.2.4 Diagnostico 

O diagnostico clinico e realizado atraves da observacao dos sinais apresentada 

pelos animais. O diagnostico laboratorial e realizado atraves de cultivo e identificacao dos 

agentes em material clinico de animais comprometidos. Os materials rotineiramente 

analisados sao: muco vaginal, muco prepucial, semen ("in nature" ou industrializado) e 

leite. Fetos abortados podem ser pesquisados atraves do exame de conteudo gastrico e 

fragmentos de pulmao, 

O procedimento de cultivo, normalmente leva um longo periodo para conclusao do 

diagnostico, permitindo a permanencia de animais infectados no rebanho facilitando a 

disseminacao do agente para outros animais. 

Meios seletivos (PPLO caldo e Agar, Hayflick, SP4 e outros) contendo penicilina e 

acetato de talio sao os mais frequentemente utilizados (DARZI et al., 1998; RODRIGUEZ 

et al. 2002), para o isolamento das mollicutes, A identificacao das especies geralmente sao 

realizadas por meio de provas bioquimicas e inibicao de crescimento (COTTEW et al., 

1968; STALHEIM & STONE, 1976; BANERJE et al., 1979). 

O teste de inibicao de crescimento e a reacao de imunoperoxidase sao aplicados nos 

diagnosticos das micoplasmoses, sua principal vantagem e o baixo custo de realizacao, 

alem de boa sensibilidade e especificidade (IMADA et al., 1987). Muitas tecnicas 

sorologicas vem sendo estudadas e aprimoradas para identificacao de micoplasmas, entre 

as quais se destacam ELISA, imunoperoxidase, imunofluorescencia, imunodifusao, 

hemaglutinacao, soro-aglutinacao, entre outras. 

2.2.5 Tratamento 

A utilizacao de antibioticos pode ser realizada para diminuir a infecgao. Os 

principals farmacos que podem ser utilizados nesta enfennidade sao: enrofloxacina 

(2,5mg/kg), danofloxacina (l,25mg/kg), tilosina (25mg/kg) e espiramicina (25mg/kg). 

Estudo recente desenvolvido por Marinho (2008) da Universidade Federal de Campina 

Grande produziu um medicamento homeopatico a partir de amostra dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M. agalactiae 
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isolada de cabra com sinais clinicos de ACOC, obtendo resultados promissores para o 

tratamento desta enfermidade. 

2.2.6 Controle e Profilaxia 

O controle da disseminacao da ACOC se faz com a utilizacao de um manejo 

sanitario correto, pois a prevencao e o melhor metodo a ser utilizado. Para evitar a 

disseminacao ou a transmissao da ACOC para o rebanho e necessario evitar a aquisicao de 

animais doentes ou assintomaticos, principalmente em feiras e exposicoes, separar os 

animais doentes dos sadios, realizar exames periodicos nos animais do rebanho e nos 

recentemente adquiridos, evitando a introducao e disseminacao nos rebanhos. 

Outra medida que pode ser utilizada e a vacinacao com vacinas inativadas 

produzidas a partir de amostras isoladas em rebanhos infectados. 

2.3 Mastite Caprina 

2.3.1 Agente Etiologico 

A infeccao da glandula mamaria ocorre, geralmente via canal do teto, 

principalmente apos ordenha, quando o esfincter deste se encontra relaxado e o agente 

infeccioso consegue penetrar. No entanto a contaminacao do leite pode ser no manuseic 

incorreto do alimento, o que pode ocasionar risco a saude publica, pois existe um alto risco 

de transmissao ao homem, a partir do leite contaminado (DAVIES, 1954). 

Diversos agentes infecciosos podem ser encontrados na glandula mamaria sendo 

que 90% das infeccoes sao ocasionadas por bacterias. 

Os patogenos mais importantes saozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Staphylococcus spp, Corynebacterium spp, 

Streptococcus spp, Micrococcus spp, Listeria monocytogenes. Salmonella spp e 

Escherichia coli. 

2.3.2 Aspectos Epidemiologicos 

A mastite caprina esta amplamente disseminada no mundo e acomete todas as 

racas, sendo mais comum em cabras mais velhas e no final da lactacao (RIET-CORREA, 

2001). 



20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cabras leiteiras criadas no sistema intensivo e cabras criadas com outras criacoes de 

ruminantes, junto com a falta de higiene favorecem a disseminacao da doenca e aumenta a 

prevalencia da mastite (RIET-CORREA, 2001). 

No Brasil existem poucos relatos sobre a mastite caprina, porem o principal agente 

etiologico encontrado no Brasil e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Staphylococcus aureus (RIET-CORREA, 2001). 

2.3.3 Sinais Clinicos 

A infeccao ocasionada por essas bacterias no animal pode levar a um quadro de 

mastite, a qual pode ser sub-clinica e clinica. Na primeira, nao ha sinais evidentes, a nao 

ser uma apatia e ligeira diminuicao na producao, porem o leite apresenta-se aparentemente 

normal. Na mastite clinica, o animal apresenta febre, ubere edemaciado, dolorido e 

endurecido; neste caso o leite se apresenta alterado, com presenca de sangue ou pus. 

As lesoes na glandula mamaria vao depender do agente presente na infeccao. A 

glandula se apresentara com aumento de volume, edema, endurecimento, presenca de 

nodulos e coloracao roxa com destruicao ou necrose total do tecido mamario. 

2.3.4 Diagnostico 

O diagnostico se baseia nos sinais clinicos apresentado pelo animal, confirmado por 

testes de triagem, como o teste da caneca de fundo escuro, California Mastitis test (CMT) e 

outras provas complementares como a densidade, acidez, teor de cloreto e por cultivo do 

leite para isolamento e identificacao dos microrganismos. 

2.3.5 Tratamento 

A mastite caprina pode ser causada por varios agentes, com isso a uma necessidade 

de realizar o antibiograma, ou fazer o isolamento e identificacao do microorganismo, para 

uso do antibiotico com maior eficiencia. O tratamento deve ser realizado o mais rapido 

possivel. 

Caso nao seja possivel a realizacao do antibiograma, e recomendado utilizar 

antibiotico de amplo espectro, fazendo a aplicacao principalmente na forma intramamaria e 

em alguns casos intramuscular (RIET-CORREA, 2001). 



21 
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A falta de higiene nas instalacoes e equipamentos e a principal causa de 

contaminacao da glandula mamaria. O que se recomenda e a adocao de um manejo correto 

e limpeza sistematica. 

Medidas de controle devem ser adotadas para se estabelecer o perfil dos animais 

dos rebanhos. Uma das acoes mais eficientes tern sido a realizacao semanal ou quinzenal 

do CMT para identificacao de animais com mastite clinica e subclinica. A higiene do 

ordenhador e dos tetos das femeas e de suma importancia, pois elimina microrganismos da 

pele que potencialmente poderiam infectar a glandula mamaria. A separacao dos animais 

doentes deve ser executada logo apos sua identificacao, pois reduz a disseminacao da 

infeccao. 

2.4 Artrite Encefalite Caprina a Virus 

2.4.1 Agente Etiologico 

A CAE e causada por virus, envelopado de 80 a 100 nanometros de diametro, 

contendo duas moleculas de RNA e proteinas estruturais. Pertence a familiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Retroviridae, 

grupo lentivirus. Os lentivirus apresentam tres caracteristicas importantes, que promovem 

sua persistencia no hospedeiro. Uma e que logo apos a infeccao o DNA proviral se integra 

no genoma da celula do hospedeiro preservando o virus; o segundo e que o virus da CAE 

se multiplica em celulas do sistema imunologico, assim o hospedeiro nao consegue 

desenvolver resposta imunologica curativa. Em terceiro lugar e que esses tipos de virus 

acumulam alta taxa de mutacao durante o processo de replicacao, devido a falha da 

transcriptase reversa em corrigir as novas seqiiencias de nucleotideos, resultando em 

variabilidade genetica e consequentemente fenotipica, que permite escapar do sistema 

imunologico (CHEEVERS et al. 1993). 

A transmissao do virus pode ocorrer de forma direta ou indireta. A direta ocorre 

entre contato de um animal doente com um animal sadio; geralmente a transmissao direta 

ocorre pela via digestiva, pela ingestao de colostro e leite contaminado (ADANS et al. 

1983 e PERETZ et al. 1993). O colostro e considerado a mais importante via de 

transmissao do virus. 

A transmissao indireta ocorre por objetos contaminados com o virus, 

principalmente aqueles que entraram em contato com sangue do animal portador do virus. 
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Os principais fomites sao agulhas, seringas, instrumentos cirurgicos, tatuadores, 

ordenhadeira mecanica e o proprio tratador podem contribuir para disseminacao da doenca 

no rebanho assim como a falta de higiene nas instalacoes. 

2.4.2 Aspecto Epidemiologico 

A CAE esta amplamente distribuida no mundo e ocorre com mais freqiiencia nos 

paises de desenvolvimento industrial com prevalencia variando de 65% a 81%) em 

rebanhos leiteiros (ADAMS et al. 1984 e BELANGER et al. 1993). 

No Brasil, a CAE foi diagnosticada em varios estados. Estudo de prevalencia da 

CAE no estado de Pernambuco revelou taxa de 17,6% animais positivos (SARAIVA-

NETO et al. 1994). Na Bahia, Assis &Gouveia (1994) relatam prevalencia de 12,8 % em 

204 animais. Posteriormente a esses estudos, prevalencias de 1% e 2,8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % foram descritas 

por Pinheiro et al (2001) no Estado do Ceara e por Castro et al. (2002) nos Estados de 

Pernambuco e Paraiba. Por outro lado, prevalencias superiores a 20% sao relatadas nos 

estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Sao Paulo, onde a producao leiteira destaca-se 

por seu manejo mais intensivo (Assis & Gouveia, 1994; Femandes et al., 2003). 

2.4.3 Sinais clinicos 

A CAE causa afeccao multissistemica, geralmente de evolucao cronica, envolvendo 

primariamente os tecidos conjuntivos de revestimento sinovial, causando artrite; o sistema 

nervoso central, levando a leucoencefalomielite; o ubere, causando inchaco e queda na 

producao (mamite) e os pulmoes, levando a um quadro de pneumonia. 

A artrite e o quadro mais freqiiente da doenca, embora ocorra em aproximadamente 

10% dos animais infectados. Caracteriza-se por artrite degenerativa cronica, que envolve 

principalmente as articulacoes do caipo e do tarso (PERK, 1988). A artrite quando presente 

e facilmente identificada com manifestacao de dor. 

A forma encefalitica ocorre com mais freqiiencia em animais de um a quatro meses 

de idade. Inicialmente os animais apresentam-se fracos e com andar inseguro, com a 

evolucao do quadro, sucede para uma paralisia progressiva da musculatura dos membros 

posteriores, que se estende aos membros anteriores, levando o animal ao decubito. O 

apetite pennanece normal e geralmente os animais apresentam opistotono (cabeca curvada 

para tras), decubito lateral, movimentos de pedalagem e morte. 
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O principal problema economico da CAE e a mastite. Esta forma caracteriza-se por 

mastite interstitial, o que provoca endurecimento e atrofia da glandula mamaria. Na 

mastite causada por esse vims, foi possivel diagnosticar duas formas clinicas: uma difusa, 

a qual o ubere apresenta-se aumentado de volume e com consistencia rigida. Durante a 

ordenha ha pouca liberacao de leite. nao sendo possivel esvaziar o ubere, o que favorece a 

proliferacao de microorganismos afetando ainda mais o quadro da mastite. A outra forma e 

a mastite nodular, onde o ubere esta com a temperatura normal e sem dor. No entanto e 

possivel identificar a presenca de nodulos endurecidos de diferentes tamanhos, 

permanecendo o restante da glandula intacta. Esses nodulos tendem a aumentar de 

tamanho, ate que grande parte da glandula torne-se endurecida. A producao de leite e 

progressivamente reduzida, ja que as alteracoes presente no ubere nao sao reversiveis. 

A pneumonia causada pelo CAE ocorre cm animais com mais de um ano de idade. 

Esta forma nonnalmente manifesta-se pelo emagrecimento progressivo e pelagem 

ressecada, com dificuldade respiratoria ou tosse e em alguns casos apresenta uma 

pneumonia purulenta acompanhada de febre causada por outros agentes (NARAYAN, 

1980). 

2.4.4 Diagnostico 

Com a grande variacao clinica e freqiientemente apresentar-se na forma subclinica, 

o diagnostico da CAE baseia no aparecimento dos sinais clinicas suspeitas como artrite. 

mastite, pneumonia ou encefalite, confirmado laboratorialmente pela pesquisa de 

anticorpos especificos para lentivirus ou pela deteccao de virus ou antigenos virais 

(MCGUIRE et al. 1990). 

Para diagnostico laboratorial, existem varias tecnicas para o diagnostico da CAE, 

geralmente a tecnica mais utilizada e reconhecida oficialmente para o diagnostico da CAE 

e a Imunodifusao em Gel de Agar (IDGA). Essa tecnica visa detectar a presenca de 

anticorpos especifico para o virus da CAE, em soro de animais infectados. 

No entanto para se obter um diagnostico mais preciso as vezes se faz necessario a 

utilizacao de tecnicas modernas tais como o teste de ELISA e o PCR. 
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2.4.5 Tratamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nao ha tratamento especifico para o virus da CAE. O que se pode fazer e obter 

melhoras clinicas temporariamente, utilizando farmacos para da um suporte sintomatico ao 

animal, ja que este uma vez infectado e portador do virus por toda vida. 

2.4.6 Controle e Profilaxia 

Para controlar a disseminacao do virus, e necessario algumas modificacoes com 

relagao ao manejo, evitando a transmissao do virus, como por exemplo, separar os animais 

doentes dos sadios, realizar exames periodico na criacao e em animais recentemente 

introduzido no rebanho, evitando a introducao e disseminacao do virus nos rebanhos. 

Com a inexistencia de vacinas e tratamento especifico, para prevenir a ocorrencia 

recomenda-se a realizacao periodica de exames laboratoriais e adequar o manejo para 

eliminar o virus. 

2.5 Leptospirose 

2.5.1 Agente Etiologico 

A leptospirose e causada por 17 especies de bacteria da familiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Leptospiraceae do 

genero Leptospira. As 17 especies de leptospirose encontradas sao: Leptospira interrogans, 

Leptospita borgpetersenii, Leptospira santarosai, Leptospira inadai, Leptospira noguchii, 

Leptospira weili- weilii, Leptospira kirshneri, Leptospira biflexa, Leptospira meyeri, 

Leptospira wolbachii, Turneria parva (proposed), Leptonema ilini, Leptospira 

genomospecies 1, Leptospira genomospecies 2, Leptospira genomospecies 3, Leptospira 

genomospecies 4, Leptospira genomospecies 5. Sao bacterias espiraladas, com espessura 

de 0,1 micrometros e de 0,6 a 20 micrometro de comprimento. Tern o crescimento lento, 

com divisao celular entre sete e doze horas, aerobicos, bastonetes sensiveis a luz solar 

direta, desinfetantes e anti-septicos. 

2.5.2 Aspecto Epidemiologic© 

A leptospirose ocorre em todos os animais domesticos, silvestres e o homem, 

apresentando ou nao sinais clinicos, animais tanto silvestres como domesticos podem ser 

portador da bacteria contribuindo com a disseminacao da leptospirose. Geralmente a 
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bacteria e eliminada pela urina do portador em um periodo variavel de semanas a meses e 

por toda vida nos casos de roedores (GIRIO et al., 2004). 

Os caprinos assim como os ovinos sao considerados animais menos susceptiveis. 

No entanto, podem ser infectados e em muitos casos a evolucao e assintomatica, podendo 

ocorrer surto da doenca com aborto e morte de animais jovens. 

Na Paraiba, ALVES (1995) encontrou prevalencia de 0 a 56% de caprinos 

reagentes. Em Pernambuco, 33% dos caprinos de nove cidades foram positivos para 

leptospirose pelo teste de microaglutinacao. Os sorovares prevalentes foram Canicola e 

Autumnalis (CUNHAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 1999). Na Bahia, 71,6% dos caprinos testados por Caldas et 

al. (1995/6) foram positivos sorologicamente para leptospirose sendo Autumnalis, 

Tarassovi, Australis e Andamana os sorovares mais freqiientes. 

Figura 01: Cadeia de transmissao da leptospirose 

2.5.3 Sinais clinicos 

A leptospirose caracteriza-se inicialmente por febre entre 39,5 a 40° C e tremores e 

sensibilidade muscular, posteriormente surge o vomito, desidratacao rapida resultante da 

nao ingestao de agua, perda de fluidos e consequentemente lesoes nos tubulos renais, 

aumento da permeabilidade vascular e colapso periferico. Na fase terminal o animal 

apresenta depressao e hipotermia (GREENE & SHOTTS, 1990). 

A leptospirose nos caprinos, como doenca clinica, nao tern sido relatada. Nos casos 

de infeccao, os sinais mais evidentes sao as perdas de peso, ictericia, hemoglobinuria, 

anorexia, letargia e hipertermia, com duracao do quadro por dois a quatro dias. Ja nas 

femeas prenhes podem causar aborto. Nos casos de doenca aguda, pode ocorrer uma alta 
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taxa de morte (superior a 40%). Nesta especie, os relatos restringidos a freqiiencia de 

titulos sorologicos em animais aparentemente saudaveis, sendo que os sorovares mais 

prevalentes sao Pomona, Autumnalis, Sejroe, Icterohaemorragiae, Gripotyphosa e Ballum 

(WILLIAMS, 1981). 

2.5.4 Diagnostico 

O diagnostico dessa doenca e conforme os achados clinicos nos animais, e para 

confinnar a presence do agente e necessario recorrer aos exames laboratoriais, como a 

sorologia (soroaglutinacao) e na deteccao e isolamento da bacteria. Outros meio de 

diagnostico que podem ser utilizados sao: a inoculacao em hamster e atraves do PGR. 

O diagnostico e muito importante, pois, nos animais que sobrevivem a infeccao 

aguda, as leptospiras persistem em sitios imunologicamente protegidos como tubulos 

renais proximais, camara anterior do olho e trato genital e tomam-se portadores renais ou 

genitais, e importantes fontes de infeccao para novos susceptiveis. 

O diagnostico clinico em caprinos baseia-se na sintomatologia apresentada pelo 

animal, principalmente quando o rebanho apresenta alta taxa de aborto e repeticao de cio, 

os quais sao os principals problemas encontrados nessa especie. 

A reacao de soroaglutinacao microscopica (SAM) e o teste recomendado pela 

Organizacao Mundial de Saude (OMS). O diagnostico pode ser confirmado por sorologia 

pareada, com uma amostra de soro do animal (em fase aguda e outra em fase de 

convalescencia). A soroconversao quando o titulo apresenta 100 e suspeito e 200 ou maior 

e positivo, sendo que titulos iguais ou maiores que 800 indicam infeccao ativa (QUINNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et 

al., 1998). 

2.5.5 Tratamento 

As bacterias que ocasionam essa enfennidade sao sensiveis a maioria dos 

antibioticos, no entanto o mais indicado sao: penicilina, doxiciclina e tetraciclina. A 

penicilina e a mais utilizada para o tratamento e sua administracao deve ser no inicio da 

doenca. A posologia da penicilina procainca deve ser de 40.000 a 80.000 Ul/kg, 

intramuscular ou subcutaneo, sendo de uma ou duas vezes ao dia, com duracao de cinco 

dias, sendo esse o esquema de tratamento mais utilizado (WOHL, 1996). Para eliminar o 

agente dos rins, o farmaco mais utilizado e a diidroestreptomicina (GREENE & SHOTTS, 

1990). 
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Para controlar as infeccoes ou ate mesmo eliminar os riscos de contaminacao. deve-

se atuar diretamente nos animais, com a imunoprofilaxia, pela utilizacao de vacinas, como 

tambem combater os roedores e tratar devidamente os animais infectados. 

Deve-se evitar a introducao de animais contaminados no rebanho, como adequar as 

medidas higienicas e sanitarias da propriedade, assim aumentando as chances de reduzir a 

contaminacao (HAGIWARA, 2003). 

No entanto a principal arma para o controle da leptospirose e a vacinacao, contendo 

microorganismos mortos ou inativados, assim reduzindo a infeccao contra a leptospirose. 

2.6 Brucelose caprina 

2.6.1 Agente Etiologico 

As bacterias do generozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brucella sao parasitas intracelulares facultativos, com 

morfologia de cocobacilos Gram-negativos, imoveis. 

Apresentar-se em cultivos primarios com morfologia colonial lisa ou rugosa 

(rugosa estrita ou mucoide). Essa morfologia esta diretamente associada a composicao 

bioquimica do lipopolissacarideo da parede celular, e para algumas especies tern relacao 

com a virulencia. B. abortus, B. melitensis e B. suis nonnalmente apresentam uma 

morfologia de colonia do tipo lisa; quando evoluem para formas rugosas ou mucoides, 

deixam de ser patogenicas. 

2.6.2 Aspecto Epidemiologico 

Os caprinos sao infectados principalmente pela B. melitensis, porem ainda 

nao ha registros da presence dessa bacteria no Brasil. Na America do Sul a B. melitensis 

esta presente na Argentina e Peru (Instituto Panamericano de Proteccion de Alimentos y 

Zoonoses - INPPAZ, 1994). Os caprinos apresentam uma resistencia natural a infeccao 

ocasionada pela B. abrotus. 

2.6.3 Sinais Clinicos 

Essa e uma doenca infecciosa que se caracteriza por aborto e esterilidade nas 

femeas e orquite e epipidimite nos machos. 
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2.6.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Diagnostico 

A infecgao causada pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B. melitensis pode ser identificada atraves dos sinais 

clinicos apresentados pelos animais, principalmente quadro de aborto nas femeas; o 

diagnostico laboratorial pode ser feito o bacteriologico e o Diagnostico sorologico. 

O Brasil ainda nao relatou a presenca da B. melitensis. No entanto os caprinos 

podem ser infectados pela B. abortus, tendo importancia principalmente quando os 

caprinos sao criados junto com bovinos e ou bubalinos. 

Para fazer o isolamento da B. abortus e necessario realizar o cultivo no meio base 

como o agar triptose ou agar Albimi com a adicao de soro e antimicrobianos. E incubado a 

37°C em uma atmosfera de 10% de C02, durante 2 a 3 dias. As amostras a serein 

examinadas pode ser feto abortado; placenta; exsudato uterino: leite e abscessos. A prova 

biologica consiste na inoculacao de tecidos ou fluidos macerados em cobaias, devendo ser 

sacrificados 3 a 6 semanas. mais tarde. O soro e testado para a presenca de anticorpos e os 

orgaos como o baco, figado, linfonodos regionais e testiculos devem ser cultivados para o 

reisolamento de B. abortus. O exame direto de tecidos pode ser ainda realizado ou atraves 

da IF (Imunofluorescencia) 

A membrana externa da Brucella spp. e lisa, composta de fosfolipidios, proteinas e 

LPS-S. A maioria dos testes sorologicos particularmente aqueles que utilizam suspensao de 

bacterias totais como o antigeno, tais como o teste de soro-aglutinacao lenta (SAL) em 

tubo; o teste do antigeno Acidificado Tamponado (AAT) e o teste de Fixacao do 

Complemento (FC); o Teste do Anel do Leite (TAL) foram desenvolvidos para detectar 

anticorpos contra a cadeia O do LPS-S (ANON, 2000). Estes testes sao uteis em 

levantamentos, campanha em larga escala e em programas de controle e erradicacao da 

enfermidade, e com fins comerciais. Alguns deles sao aplicados em "screening" pelo baixo 

custo, simplicidade e sensibilidade, No entanto, normalmente utilizam-se testes mais 

especificos para confirmacao da enfermidade. 

O AAT (figura 6) e uma modificacao do teste de aglutinacao em placa. O antigeno 

e corado pelo Rosa de Bengala e tamponado a um pH de 3,65. Nesse pH as "aglutininas 

nao especificas" sao destruidas e a IgG, o anticorpo mais abundante no soro dos animais 

infectados, aglutinam fortemente. Iguais volumes de soro e antigeno sao misturados; 

homogeneizados por 4 minutos e observados em caixa com iluminacao adequada. O teste e 

barato e facil de fazer. Resultados falsos negativos sao pouco freqiientes. Apesar de 

melhorar a especificidade num pH acido, um grande percentual de falso positivos ocorrem. 
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geralmente devido a presenca de IgM como resultado da vacinacao pela B19 (AGUIRRE 

ET AL. 2002). Este teste e o teste indicado e prescrito pela OIE e pelo Programa Nacional 

de Controle e Erradicacao da Brucelose e Tuberculose, no Brasil. 

O teste de soro-aglutinacao em tubo (SAL) foi o teste utilizado nos programas de 

erradicacao da brucelose em muitos paises. O antigeno e as condicoes do teste tern sido o 

objeto de padronizacoes intemacionais. O teste e realizado em pequenos tubos e com 

diluicoes do soro. A aglutinacao completa na diluicao 1:100 ou maior e considerada 

positiva. Em alguns paises, o SAL foi e ainda e utilizado como teste dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "screening" nos 

programas de erradicacao e controle da brucelose. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6.5 Tratamento 

O tratamento e muito dificil e caro, o que se mais recomenda e o controle e a 

profilaxia da doenca. Em caso de suspeita e necessario a realizacao do diagnostico 

laboratorial, para obter a confinnacao da doenca e caso confirmado a presenca da bacteria, 

o indicado e o sacrificio do animal, para eliminar o foco de infeccao e controlar-la, alem de 

evitar a transmissao para outros animais, inclusive o homem. 

2.6.6 Controle e Profilaxia 

Considerando que nao ha registro de B. melitensis no Brasil, a recomendacao para 

manutencao do status de livre da doenca deve ser a correta vigilancia sanitaria nas 

propriedades por meio de testes sorologicos periodicos e pelos testes de animais adquiridos 

em paises onde a doenca ocorre. 
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3. MATERIAIS E METODOS 

3.1 Animais e propriedades zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O experimento foi desenvolvido em 102 cabras em lactacao pertencentes a 13 

propriedades localizadas nos municipios de Senhor do Bonfim, Andorinha, Monte Santo e 

Itiuba da microrregiao de Senhor do Bonfim no Estado da Bahia (tabela 1). O municipio de 

Senhor do Bonfim localiza-se a 374 km de Salvador e 120 km de Juazeiro (figura 2 e 

figura 3). 
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As propriedades foram selecionadas por conveniencia e pela caracteristica do 

rebanho. A selecao dos animais foi conforme a aptidao, dando preferencia aos animais de 

aptidao leiteira e animais que frequentam feiras livres e exposigoes e os animais que se 

encontravam no aprisco. Ja que os animais sao criados no sistema extensivo e semi-

extensivo e os animais deveriam estar em lactacao. 

3.2 Amostras 

Amostras de leite e soro sanguineos foram coletadas em cabras em lactacao. O 

numero de amostras foi determinado levando-se em consideracao o valor critico de 

prevalencia de 50%, intervalo de confianca (IC) de 90% e Erro (E) de 10% conforme a 

formula descrita por Thrusfield (2004), obtendo-se quatro (4) amostras por propriedade 

estudada. 

As amostras de leite foram coletadas dos dois tetos previamente higienizados e 

coletadas diretamente para tubos de ensaio estereis contendo solucao salina glicerinada a 

50%o com antibiotico (penicilina - 2.000 UI/mL) e sem antibiotico, totalizando 204 

amostras de leite, que foram acondicionadas a -20°C e enviadas para o Laboratorio de 

Vacinas e Diagnosticos (LAVADI) da Universidade Federal de Campina grande (UFCG), 

para realizacao dos exames laboratoriais. 

Amostras de soro sanguineo foram obtidas por puncao da veia jugular com auxilio 

de seringas descartaveis (figura 4) e apos a retracao do coagulo, o soro foi transferidos para 

microtubos e armazenados a - 20°C ate o momento da realizacao dos testes. 

Foto 04: Coleta das amostras sanguineas em seringa descartavel 



32 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 01: Numero de propriedades e amostras coletadas na microrregiao de Senhor do Bonfim - BA, para 

realizacao dos exames laboratoriais Patos, 2008 . 

Propriedades Cidade Aptidao dos 

animais 

Amostras Por propriedades 

A Itiuba Leite/Carne 8 

B Monte Santo Leite 7 

C Senhor do Bonfim Carne 8 

D Senhor do Bonfim Leite 14 

E Senhor do Bonfim Leite 4 

F Senhor do Bonfim Carne 8 

G Senhor do Bonfim Leite 9 

H Andorinha Carne 7 

I Andorinha Carne 7 

J Andorinha Carne 8 

L Andorinha Came 7 

M Andorinha Leite/Cerne 8 

N Andorinha Leite 7 

3.3 Exames laboratoriais 

3.3.1 Isolamento dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mycoplasma spp. 

Aliquotas das 102 amostras de leite contendo antibiotico foram semeadas em meio 

Hayflick modificado para pesquisa dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mycoplasma spp como descrito por Azevedo et al 

(2006). 

Os meios seletivos (PPLO caldo e Agar, Hayflick, SP4 e outros) devem conter 

penicilina e acetato de talio, esses sao os mais utilizados (DARZI et al., 1998; 

RODRIGUEZ et al. 2002). A identificacao de especies pode ser feita por meio de provas 

bioquimicas e inibicao de crescimento (IC), utilizando anti-soros de referenda (COTTEW 

et al., 1968; STALHEIM & STONE, 1976; BANERJE et al., 1979). O procedimento de 

cultivo e identificacao, nonnalmente demanda um longo periodo de tempo para conclusao 

do diagnostico, pennitindo a permanencia de animais infectados no rebanho facilitando a 

disseminacao do agente para outros animais. 

3.3.2 Isolamento de Bacterias do Leite 
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As 204 amostras (com e sem antibiotico) foram semeadas em agar sangue ovino, 

incubadas por 24 - 48 horas, a 37° C, fazendo-se entao a leitura previa dos aspectos 

morfologicos das colonias e ausencia de hemolise no meio. 

Com o crescimento das colonias, fez o isolamento de cada colonia em meia placa 

com agar sangue ovino e realizado alguns testes laboratoriais para identificacao dos 

agentes etiologicos presente no leite, apos isso, foi realizado a catalase, coagulase em 

laminas, provas de producao de indol, motilidade, lactose e esfregacos corados pelo 

metodo de Gram (QUINN et. al, 2005), para identificacao das bacterias.. 

3.3.3 Exame de C A E 

A pesquisa de anticorpos par lentoviroses de pequenos ruminantes foi realizada 

pela tecnica de Imunodifusao em Agar Gel (IDGA), conforme recomendacoes do 

fabricante (biovetech). A leitura foi realizada apos 24 e 48 horas de incubacao em camara 

umida. 

Foi distribuido 4,5 mL de gel em laminas, cortado e distribuido o antigeno, o soro 

teste e o soro testado, esperando a reacao por 24 horas e fazendo a leitura, repetindo a 

leitura com 48 horas, assim chegando ao diagnostico definitivo. 

3.3.4 Exame de leptospirose 

Para o diagnostico dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Leptospira spp., foi realizado o exame de triagen de 

anticorpos pela tecnica de micro-aglutinacao em placas, utilizando 50j.iL de soros diluidos 

1:50 e 50uL do antigeno devidamente diluido (1:50). 

Amostras com menos de 50% de aglutinacao no campo de visualizacao 

microscopico, foram considerados negativos, e os que apresentaram aglutinacoes maiores, 

foram encaminhados para a realizacao de um novo exame. Desta vez, os soros foram 

diluidos em escala geometrica de razao 2, indo de 1:100 ate 1:1.600. Foram diluidos 50uL 

do antigeno e incubados em temperatura ambiente por 60 minuto, obtendo os resultados, 

considerado positivo as amostras que apresentaram mais de 50% de aglutinacao na diluicao 

de 1:100. 

A tabela 2 mostra os sorovares de leptospiras empregados como antigenos na 

tecnica de soroaglutinacao microscopica aplicada a leptospirose. 

http://50j.iL
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Tabela 02:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sorovares de Leptospiras utilizados como antigeno na tecnica de SAM aplicada a leptospirose em 

caprinos da Regiao de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia - Brasil. Patos - PB, 2008. 

Sorogrupo Sorovar Simbolo 

Australis Australis 1-A 

Australis Bratislava 1-B 

Autumnalis Autumnalis 2-A 

Autumnalis Butembo 2-B 

Ballum Castellonis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 
Bataviae Bataviae 4-A 

Canicola Canicola 5 

Cynopteri Cynopteri 7 

Grippotyphosa Grippotyphosa 8 

Hebdomalis Hebdomalis . 9 

Icterohaemorragiae Copenhageni 10-A 

Icterohaemorragiae Icterohaemorragiae 10-B 

Panama Panama 12 

Pomona Pomona 13-A 

Pyrogenes Pyrogenes 14 

Serjoe Hardjo 15-A 

Tarassovi Tarassovi 17 

3.3.5 Exame de brucelose 

Para a realizacao do exame para diagnostico da B. abortus, foi realizado o teste do 

antigeno acidificado tamponado (AAT), para identificar a presenca de anticorpos nos 

soros, conforme recomendacao do PNCEBT (2001). 

Para realizacao desse teste, foi colocada uma gota do antigeno corado com rosa de 

bengala, e ao lado colocado uma gota do soro, em seguido foram misturadas e observadas 

a reacao apos 5 minutos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1 Isolamento dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mycoplasma spp zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nao houve crescimento dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mycoplasma spp nas 102 amostras de leite cultivadas 

(Figura 5). Esse resultado revela um certo grau de higidez dos rebanhos estudados, o que 

provavelmente significa a ausencia de Mycoplasma spp na regiao, devendo ser destacado, 

pois infeccoes por este microrganismo tern sido relatado em outros estados do Nordeste, a 

exemplo de Pernambuco. Paraiba e Rio Grande do Norte (AZEVEDO et al.. 2005). 

Figura 05: Meio especifico para o cultivo de Mycoplasma spp. 

Esses resultados apresentados demonstram que os animais estudados. sao livres de 

micoplasmose, garantindo um status muito importante uma vez que essa doenca tern sido 

descrita em outras regioes do nordeste. 

Para garantir este perfil sanitario. medidas de vigilancia epidemiologica devem ser 

implementadas na perspectiva de evitar a introducao destes microrganismos na 

microrregiao, o que poderia causar impactos economicos substanciais nos rebanhos. 

4.2 Isolamento de outras bacterias do leite 

Das 204 amostras de leite semeadas em agar sangue (figura 6), 17 (8.33%) 

apresentaram crescimento bacteriano (tabela 2 e grafico 1). Das 17 amostras que 

apresentaram crescimento bacteriano, 70,5%) estavam acondicionadas em tubos sem 

antibioticos (12) e 29,5% em tubos contendo antibiotico (5) (Tabela.3). Os microrganismos 
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identificados foram:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Staphylococcus spp (47,05%), Micrococcus spp (35,3%), 

Corynebacterium spp (11,85%) e uma amostra anaerobica (5,7%) nao identificada. 

Figura 06: Crescimento de bacterias no meio agar sangue 

O crescimento de bacterias em amostras contendo antibiotico provavelmente deve-

se a resistencia bacteriana a penicilina ou a alta quantidade de bacterias presentes no leite 

coletado. 

As amostras foram provenientes de animais sadios em lactacao e com cuidado de 

nao ocorrer contaminacao, assim podendo ser uma explicacao para o reduzido numero de 

crescimento de colonias bacterianas. 

Tabela 03: Bacterias isoladas em leite caprino coletados em rebanhos da microrregiao de Senhor do Bonfim 

- B A . Patos. 2008. 

Microrganismos isolados N° % 

Staphylococcus spp. 8 47,05 

Micrococcus spp 6 35,30 

Coyinebacterium spp. 2 11,85 

N l * ! 5,7 

Total 17 100 

*Nao identificado 

Grafico 01: Crescimento bacteriano, em amostras de leite acondicionadas em tubos sem antibioticos e em 

tubos contendo antibiotico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Com Antibiotico 

• Sem Antibiotico 

I 
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4.3 Exame de C A E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Todas as 102 amostras de soro caprino testadas (Figura 7) foram negativas para a 

presenca de anticorpos contra lentiviroses de pequenos ruminantes. 

O resultado do exame contra os anticorpos de CAE foram negativos. o que pode ser 

considerado um bom resultado para a regiao, porem este resultado difere de outros estudos 

realizados na Bahia (ASSIS & GOUVEIA, 1994). O que pode explicar esses resultados e o 

sistema de criacao da maioria dos animais, o qual e o sistema semi-extensivo ou extensivo 

modificado. ou por serem animais misticos ou SRD, os quais apresentam uma maior 

rusticidade em relacao aos animais de puro sangue, os considerados puros de origem 

(P.O.). 

Este resultado difere de outros estudos realizados no pais, como Assis & Gouveia 

(1994) que relataram prevalencia de 12,8 % em 204 animais na Bahia. Prevalencias de 1 % 

e 2,8 % foram descritas por Pinheiro et al (2001) no Estado do Ceara e por Castro et al. 

(2002) nos Estados de Pernambuco e Paraiba. respectivamente. Por outro lado, 

prevalencias superiores a 20% sao relatadas nos estados do Rio de Janeiro. Minas Gerais e 

Sao Paulo, onde a producao leiteira destaca-se por seu manejo mais intensivo (Assis & 

Gouveia, 1994; Fernandes et al., 2003). 

Figura 07: Teste de IDG A para CAE 

4.4 Exame de leptospirose 

Em relacao ao exame de leptospirose, dos 102 soros; nenhum apresentou reacao 

positiva para os sorovares patogenicos de leptospirose. 

O resultado apresentado e muito discutivel, pois a regiao tern um clima seco com 

pouca chuva durante o ano. No entanto, a regiao apresenta animais silvestres e roedores, os 
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quais podem ser portadores dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lepstipa spp. podendo disseminar a bacteria para outros 

animais. 

Trabalhos realizados na Paraiba, por Alves (1995) encontrou prevalencia de 0 a 

56% de caprinos soro reatores, Em Pernambuco, 33% dos caprinos de nove cidades foram 

positivos para leptospirose pelo teste de microaglutinacao. Os sorovares prevalentes foram 

Canicola e Autumnalis (CUNHA et al, 1999). Na Bahia, 71,6% dos caprinos testados por 

CALDAS et al. (1995/6) foram positivos sorologicamente para leptospirose sendo 

autumnalis, tarassovi, australis e andamana os sorovares mais freqiientes. Esses resultados 

diferem dos resultados apresentado neste trabalho. 

Figura 8: Visualizacao microscopica de soro aglutinacao de Leptospira spp 

4.5 Exame de brucelose 

Os resultados dos exames nas 102 cabras foram negativas para Brucella abortus. 

Esse agente acomete principalmente os bovinos e bubalinos, no entanto, pode acometer os 

caprinos, ovinos e suinos em menor intensidade. Os caprinos apresentam uma resistencia 

natural para a B. abortus. 

A criacao associada entre pequenos ruminantes e bovinos representa um elevado 

risco para infeccao dos caprinos e ovinos com a B. aborus. Por isso o resultado 

apresentado e importante para certificar a ausencia dessa enfermidade em caprinos nas 

propriedades estudadas. 
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5 CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante dos resultados, pode-se afinnar que os rebanhos caprinos das propriedades 

estudadas da microrregiao de Senhor do Bonfim no estado da Bahia apresentam um perfil 

sanitario bom, pois apresentam negatividade para doencas exoticas, que pode causar 

grandes prejuizos economicos ao produtor. 

Medidas de vigilancia epidemiologica devem ser adotadas para manutencao desse 

perfil sanitario, evitando a introducao ou disseminacao desses microrganismos nos 

rebanhos da Regiao. 
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