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RESUMO 

ALVES, EFREN DE LIRA. Sanidade de bezerros criados em propriedades leiteiras 

da microrregiao do municipio de Patos - PB.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Patos, UFCG, 2011. 37p. (Trabalho de 

conclusao de curso de Medicina Veterinaria, Clinica de Grandes Animais). 

O trabalho objetivou adquirir dados sobre bezerros atendidos no Hospital Veterinario (HV) 

e identificar as principals doencas que acometem essa categoria animal em propriedades 

leiteiras de Patos - PB e municipios vizinhos. Foram examinados 128 animais, em quatro 

propriedades distintas, dentre esses apenas 11 apresentaram algum tipo de patologia sendo 

elas Colibacilose, Dermatofilose, Onfalite e Papilomatose os mesmos foram tratados. 

Simultaneamente foi feito urn levantamento da casuistica do Hospital Veterinario do 

periodo de 2000 a 2010 resultando nas doencas mais incidentes broncopneumonia, herina 

umbilical, onfalite e raiva. Em ambas as coletas de material a Onfalite se fez presente 

mesmo que em numero menor em relacao as outras doencas encontradas. 

Palavras-chave: Neonatos, enfermidades e Paraiba. 



ABSTRACT 

ALVES, EFREN DE LIRA. Health of calves raised on dairy farms in the microregion 

of the city of Patos - PB.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Patos, UFCG, 2011. 37p. (Job completion for Veterinary 

Medicine, Large Animal Clinic). 

The study aimed to acquire data of calves treated at the Veterinary Hospital (HV) and 

identify the major diseases that affect this category of animal dairy farms Ducks - PB and 

neighboring municipalities. 128 animals were examined in four distinct properties, among 

these only 11 had some type of condition being they colibacillosis,dermatophilosis, 

omphalitis and papillomatosis were treated the same.Simultaneously, a survey of patients 

of the Veterinary Hospital of the period 2000 to 2010 resulting in the diseases most 

incident Bronchopneumonia, Herina cord,omphalitis and Anger. In both collections of 

material omphalitis was present even though fewer in number compared to other diseases 

found. 

Keywords: Neonate, hernia and colibacillosis. 
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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A medida que vao sendo analisados os tipos de manejo adotados por criadores de 

gado leiteiro, verifica-se uma serie de incoerencias com a sanidade dos bezerros neonatos, 

executadas muitas vezes de forma erronea, provinda de uma cultura pecuarista regional 

passada de geracao em gera9ao. 

Apenas ignorar e excluir esse tipo de explora9ao da pecuaria nao traria bons 

resultados para a propriedade em questao, nem para a articula9ao do Medico Veterinario 

para com o proprietario, sendo necessario desenvolver melhorias que venham a trazer bons 

resultados para ambos, satisfa9ao perante a situa9ao anterior, caracterizando assim um 

esclarecimento sobre o modo correto para implanta9ao de um sistema correto de cria9ao e 

manejo sanitario. 

E facilmente perceptivel que os bezerros submetidos a esse tipo de cria9ao sao 

susceptiveis a uma grande quantidade de doen9as, podendo ser evitadas na maioria dos 

casos atraves de medidas preventivas como vacinas, acesso ao colostro ate 6 horas apos o 

parto e tratamento do umbigo. 

Promovendo solu96es adequadas e economicamente viaveis a cada produtor em 

questao que venha a melhorar a produ9ao e consequentemente aumentar a renda da 

propriedade com a assistencia veterinaria frequente tanto otimizando os lucros, quanto 

evitando perdas desnecessarias. Sendo esse um fator positivo para ambos os lados por 

tambem vir a gerar campo de ama9ao para o profissional. 

O trabalho objetivou adquirir dados sobre bezerros atendidos no Hospital 

Veterinario (HV) e identificar as principals doen9as que acometem essa categoria animal 

em propriedades leiteiras de Patos - PB e municipios vizinhos. 



12 

2. REVISAO DE LITERATURA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A criacao de bezerros de forma correta em propriedades leiteiras exige uma serie de 

cuidados principalmente de ordem preventiva, segundo RadostitszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2002), o manejo 

exerce uma das maiores influencias em um rebanho de gado leiteiro, e, quando ha bom 

manejo, a mortalidade de bezerros geralmente nao excede a 5% desde o nascimento ate 30 

dias de idade. 

Os cuidados com o bezerro devem ser tornados ja em momentos antecedentes ao 

inicio do trabalho de parto propriamente dito, de acordo com Bittar (2005), o ambiente em 

que o parto ocorrera e tambem de grande importancia para a saude do bezerro. O piquete, 

ou baia maternidade, dever ser um ambiente seco, com boa ventilacao e, acima de tudo, 

limpo. A localizacao da maternidade e estrategica uma vez que o frequente monitoramento 

se faz necessario, tanto para se evitar intervencoes tardias como para garantir fornecimento 

de colostro o mais rapido possivel apos o nascimento. 

Os pontos mais importantes e criticos para a criacao dos bezerros sao: as 

instalacoes (maternidade e bezerreiro), o fornecimento do colostro, a cura do umbigo, o 

fornecimento da dieta liquida e o desenvolvimento do rumen. A observacao destes pontos 

demonstra que e necessaria a integracao do manejo da alimentacao e do ambiente para 

obtencao de bezerros saudaveis. Com um manejo adequado e possivel minimizar a 

mortalidade e as perdas de bezerros e aumentar a lucratividade da reposicao de bezerros 

(COELHO, 2005). 

2.1 PRINCIPAIS ENFERMIDADES DOS BEZERROS 

2.1.1 Dermatofilose 

A dermatofilose ou "estreptotricose" e uma enfermidade infecto-contagiosa, de 

carater zoonotico (BURD etzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al., 2007), para que ocorra a infec9ao ha a necessidade de 

microlesoes na pele. Em termos de prevalencia num rebanho de bezerros ela pode ter 
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alguns poucos casos clinicos ou assumir grandes proporcSes, com mais de 25% dos 

animais acometidos (DUTRA, 2001). 

As lesoes iniciam comumente no lombo, estendendo-se da cernelha a regiao 

posterior do animal (Figura 1). Caracterizam-se por apresentar, inicialmente, pelos eretos e 

em forma de tufos com exsudato gorduroso, que evolui para crostas amareladas duras e 

quebradicas que podem ser facilmente destacaveis com os dedos da mao (RIET-CORREA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

et. al, 2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1: Bezerro acometido por Dermatofilose, 

fonte: Dutra(2001). 

A primeira medida recomendada e o isolamento dos animais acometidos e de 

acordo com Cunha (2009) o tratamento pode ser feito com quatro aplicacoes 

intramusculares de oxitetraciclina, 20 mg por kg de peso vivo, a cada 48 horas. 

2.1.2 Colibacilose 

A Escherichia coli e uma enterobacteria presente na flora normal dos animais, mas 

quando em condicoes ideais as mesmas se tornam patogenicas. Os principais fatores de 

patogenicidade sao as fimbrias, que sao proteinas da superficie bacteriana, responsaveis 

pela aderencia as celulas da mucosa intestinal e as exotoxinas. Dependendo do seu 

mecanismo patogenico as cepas de E. coli podem ser divididas em 3 grupos: 

enterotoxigenicas, enteropatogenicas e entero-hemorragicas (RIET-CORREA et al., 2007). 
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O principal sinal clinico da colibacilose e a diarreia, caracterizada por fezes 

profusas, aquosas, amarelo-palidas ou esverdeadas podendo ter a presenca de muco ou 

sangue ocasionando desidrata9ao que ira promover debilidade do animal e obito dentro de 

poucos dias (OLIVEIRA FILHO, 2006). 

O tratamento da diarreia dos bezerros baseia-se em repor os liquidos e eletrolitos 

perdidos pelos animais no curso da enfermidade, na antibioticoterapia e em medidas 

higienicas e de manejo nutritional. Em muitos casos, para recuperar os animais e suficiente 

coloca-los em um ambiente menos contaminado, associado a administra9ao de solu96es 

com eletrolitos e glicose via oral para manuten9ao. A maior importancia do uso dos 

antimicrobianos e para prevenir septicemias por bacterias Gram negativas (RIET-

CORREAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 2007). MARGATHO & AVILA (2003) obtiveram sucesso tambem com a 

indu9ao da resposta humoral em bezerros de maes imunizadas antes do parto com vacina 

mista de Escherichia coli e Salmonella dublin. 

2.1.3 Papilomatose 

A papilomatose cutanea bovina e uma enfermidade infectocontagiosa, de origem 

viral, cronica e de natureza fibroepitelial, caracterizando-se por tumores localizados na 

pele e na mucosa como ja foi relatado por Richtzenhain e Ribeiro (1982). Causam 

infec96es assintomaticas e tambem podem determinar lesoes benignas ou malignas em 

varias especies de mamiferos (CAMPO, 2006). Segundo Santin e Brito (2004), o animal 

acometido pela papilomatose pode apresentar complica9oes por feridas mecanicas, como 

hemorragias ou infec9oes secundarias, que ocorrem nos papilomas grandes ou nos 

aglomerados (Figura 2) e podem levar a transtornos gerais toxicos e ate em casos mais 

graves a septicemia. 

A auto-hemoterapia; o clorobutanol administrado na dosagem de 50 mg/kg/PV, por 

via subcutanea; a diaminazina na dose de 3,5 mg/kg/PV, administrada por via 

intramuscular profunda e a autovacina sao tratamentos eficientes, porem a autovacina e o 

mais eficiente nos animais jovens e com papilomas pedunculados, enquanto que o 

clorobutanol e a diaminazina sao mais eficazes nos adultos com papilomas pianos, sendo o 

primeiro composto quimico o de maior poder curativo (SANTIN & BRITO, 2004). 
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Figura 2: Bezerro com hemorragia decorrente dos papilomas, 

fotografia cedida por Eldine Miranda, acervo pessoal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.4 Onfalopatias 

As onfalopatias representam um dos principals problemas de bezerros nos rebanhos 

leiteiros, tendo como causas principals, fatores ambientais, higienicos, traumaticos, 

bacterianos e congenitos, que isolados ou em associacao provocam processos inflamatorios 

e/ou infecciosos nas estruturas do umbigo (RADOSTITSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 2002). 

Durante a gestacao, e o cordao umbilical que liga o feto a placenta, garantindo a 

chegada de sangue arterial e a saida do sangue venoso. O cordao umbilical e formado por 

duas arterias, uma veia e o uraco; sendo que a veia umbilical dirige-se cranialmente em 

direcao ao figado, as arterias dirigem-se a regiao hipogastrica e o uraco em direcao a 

bexiga (Figura 3), na ocasiao do parto o cordao umbilical se rompe. Neste momento, 

devido a forte pressao da musculatura abdominal e presenca da bainha peritoneal dos 

vasos, as arterias e o uraco sao retraidos para dentro da cavidade, enquanto que a veia fica 

fixada ao anel umbilical (DIAS, 2002). 
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Figura 3: Estruturas umbilicais de um bovino neonato, disponivel em: 

http://www.rehagro.com.br/siterehagro/publicacao.do?cdnoticia=1780 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo PrateszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, (2008) pode-se classificar as patologias umbilicais em nao 

infecciosas e infecciosas e estas ainda em extra e intra-abdominal. A extra-abdominal 

recebe o nome de onfalite que e afetado apenas o umbigo propriamente dito e as intra-

abdominais, de acordo com o segmento afetado. 

2.1.4.1 Hernias umbilicais 

Hernia umbilical e a insinuacao atraves do anel umbilical nao involuido, de orgaos 

e estruturas da cavidade abdominal (Figura 4). A enfermidade pode apresentar origem 

genetica ou adquirida, acarretando uma diminuicao do valor comercial dos animais. O 

tratamento consiste na reducao do conteudo herniario e reconstituicao de defeito na parede 

abdominal (SILVA et al, 2006). 

http://www.rehagro.com.br/siterehagro/publicacao.do?cdnoticia=1780
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4: Bezerro com Hernia umbilical, fonte Eldine Miranda. 

2.1.4.2 Fibromas e Neoplasias do umbigo 

Na cicatrizacao do umbigo, quando ocorrem aderencias entre o anel umbilical, 

ligamentos e peritonio com as outras partes, geralmente se desenvolve um tecido 

conjuntivo que adquire consistencia fibrosa, enrijecido, de aspecto irregular e tumoral. 

Entre os varios fatores que podem provocar este quadro estao a ma cicatriza9ao umbilical, 

os traumatismos, o uso de substantias ou produtos quimicos mal formulados, dentre 

outros. Em casos de neoplasias malignas, o prognostico e reservado, porem estas sao 

raramente encontradas. Os fibromas e cicatrizes mal consolidadas, quando cirurgicamente 

corrigidos, sao de bom prognostico (PRATESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al.). 

2.1.4.3 Persistencia do uraco 

A conexao tubular entre a bexiga e o umbigo, que se mantem apos o nascimento, e 

conhecida como uraco persistente. Por ocasiao do nascimento, com a ruptura do cordao 

umbilical, o uraco deve fechar-se e a urina sera entao eliminada pela uretra. Uma serie de 

causas foi sugerida para explicar a incapacidade do uraco em involuir completamente. 

Algumas delas sao o rompimento precoce do cordao umbilical, a inflama9ao, a infec9ao e a 
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excessiva manipulacao fisica do neonato. Nos bezerros, o uraco persistente e menos 

comum, mas pode levar a septicemia. O tratamento e cirurgico (Figura 5), porem tambem 

pode ser feita a cauterizacao com nitrato de prata (PRATESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al). 

Figura 5: Retirada cirurgica de uraco persistente, fonte: Eldine Miranda. 

2.2.2 Raiva 

A raiva, causada pelo virus Rabdovirus, em bovinos e o maior problema economico 

e de saude publica na America do Sul, onde a raiva transmitida por morcegos hematofagos 

resulta em surtos ciclicos. A fonte de infeccao e sempre um animal infectado, embora a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

contamina9ao de feridas cutaneas pela saliva recente possa resultar na infec9ao 

(RADOSTITS et al, 2002). 

A contamina9ao de bezerros ocorre principalmente em um intervalo de tempo em 

que os neonatos estao desprovidos da imunidade colostral e vacinal, pois, a revacina9ao 

contra a raiva, durante a gesta9ao, induz titulos de anticorpos em niveis protetores que sao 

transferidos de forma diretamente proporcional aos bezerros via colostro, onde os mesmos 

permanecem com titulos protetores contra a raiva, por um periodo variavel de tres a quatro 

meses nos bezerros fllhos de maes revacinadas durante a gesta9ao (AUGUSTO FILHO, 

2010). A vacina9ao antirrabica deve ser efetuada em bezerros a partir de dois meses de 

idade condicionada a obrigatoriedade do refor90 vacinal independentemente do estado 



19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vacinal materno nao expondo os animais a contaminacao em nenhum momento de sua vida 

devido a gravidade da doen9a. 

2.2.3 Broncopneumonia 

O Complexo das Doen9as Respiratorias de Bezerros (CDRB) e composto por uma 

unica entidade clinica, a broncopneumonia, que se refere a inflama9ao dos bronquiolos, 

parenquima e pleura em decorrencia da invasao pulmonar por agentes infecciosos, 

bacterianos e virais, transportados pelo ar e em bezerros de rebanhos leiteiros, pode ocorrer 

como endemias ou na forma de surtos (COUTINHO, 2005). 

A diferencia9ao quanto ao grau da doen9a e dificil devido a presen9a ou associa9ao 

de alguns sinais clinicos na broncopneumonia moderada e tambem na grave que sao eles a 

tosse e o reflexo de tosse positivo, posi9ao ortopneica (Figura 6), altera96es dos ruidos 

traqueobronquicos e broncobronquiolar, inspira9ao interrompida enquanto que frequencia 

respiratoria elevada, dispneia mista, submacicez ou macicez, area de silencio a 

ausculta9ao, crepita9ao grossa e sibilos estao ligados a gravidade do quadro de 

broncopneumonia (GONgALVES, 2001). 

A biopsia so deve ser utilizada como meio de diagnostico quando metodos 

convencionais nao tenham possibilitado o diagnostico, pois foi constatada a ocorrencia de 

hemotorax agudo em 25% dos animais submetidos ao procedimento logo apos sua 

realiza9ao (SILVA, 2009). 



Figura 6: Animal com Broncopneumonia em posicao ortopneica, fonte: 

Eldine Miranda. 
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3. MATERIAIS E METODOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 PROPRIEDADES 

A escolha das propriedades foi feita atraves do tipo de exploracao pecuaria 

exercida, visando aquelas que tenham como sua fonte de renda a producao leiteira, a 

localizacao em relacao ao municipio de Patos-PB, com um numero minimo de 20 animais 

com menos de 10 meses de idade, independente do tipo de manejo. As informacoes obtidas 

foram registradas em fichas de acompanhamento elaboradas para as propriedades (Anexo 

1). 

3.1.1 Fazenda Nupearido - UFCG (Fl) 

A propriedade e uma fazenda experimental pertencente a UFCG onde sao criadas 

simultaneamente duas especies de animais, sendo elas a bovina, predominantemente da 

raca Sindi, com a finalidade de exploracao da atividade leiteira e a caprina, a alimentacao a 

pasto nativo com reforco nutricional de forma semi-intensiva nas epocas mais criticas do 

ano, a ordenha e feita uma vez ao dia, pela manna, de forma manual. Tern por localidade o 

municipio de Patos-PB. 

3.1.2 Fazenda Bonita (F2) 

Localizada no municipio de Sao Jose de Espinharas-PB a fazenda conta com uma 

vasta extensao territorial com um total de 2000 ha, as vacas em lactacao assim como os 

bezerros sao criadas em regime semi-intensivo e os demais animas de foram extensiva 

formando um rebanho mestico de Guzera com Pardo Suico. Tambem ha separacao das 

vacas por quantidade de leite produzido diariamente em tres categorias: vacas de elite, 

vacas boas e regulares que sao alimentadas de acordo com sua producao. 
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3.1.3 Fazenda Nova Morada (F3) 

Fazenda com criacao de bovinos, submetidas ao regime intensivo, localizada no 

municipio de Serra Negra-RN, visando a producao leiteira, alimentados com mandioca 

moida, soja, milho e capim-elefante, propriedade dispoe de ordenhadeira mecanica e que 

tambem e feita duas vezes ao dia, a maioria das vacas e da raca Holandesa. A propriedade 

conta com assistencia Veterinaria permanentemente. 

3.1.4 Fazenda Espinho Branco (F4) 

Localizada em Patos-PB a fazenda e adepta de um manejo semi-intensivo onde sao 

criados apenas bovinos, os animais adultos passam uma parte do dia em piquetes (Figura 

7), outra parte sao presos para o fornecimento de silagem e capim-elefante e tambem e 

realizado o oferecimento de milho e soja como concentrado antes da ordenha, que e 

realizada duas vezes ao dia, de forma manual e com a adocao de alguns dos metodos 

antissepticos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 7: Bovinos pastando em piquete de capim Tanzania na Fazenda 

Espinho Branco. 
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3.2 ANIMAIS 

Foram examinados bezerros, segundo Dirksen et al. (1993), de ambos os sexos 

seguindo o exame clinico dos bezerros, do nascimento aos 10 meses de idade, buscando 

identificar animais doentes. As informacoes obtidas foram registradas em fichas de 

acompanhamento individual (Anexo 2). 

3.3 LEVANTAMENTO DE DADOS DO HOSPITAL VETERINARIO 

Para obtencao das enfermidades diagnosticadas no HV foi realizado levantamento 

dos dados registrados nas fichas clinicas do ambulatorio de grandes animais dos bezerros 

de ate 10 meses atendidos no periodo de 2000 a 2010. As informacoes obtidas foram 

tabuladas para identificacao das enfermidades mais prevalentes (Tabela 2). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

Durante o periodo de junho a outubro de 2011, examinou-se 128 bezerros em 

quatro propriedades, onde foram diagnosticados 11 animais doentes, com quatro patologias 

diferentes (Tabela 1), o que resulta em uma prevalencia de 8,6%, entre o niimero total, 

foram registradas 5 mortes, oque levou a uma mortalidade de 4%. Apesar da taxa de 

mortalidade ser aceitavel, pois de acordo com RadostitszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al. (2002) taxas de 5% sao 

aceitaveis deve-se ressaltar que ao serem analisadas individualmente a F3 apresentou uma 

mortalidade de 15% em seu rebanho. 

Tabela 1: Doencas encontradas nas propriedades no momento da visita com suas 

respectivas incidencias, no periodo de junho a outubro de 2011. 

Doencas encontradas N° de doentes % 

Papilomatose 2 1,56 

Onfalite 1 0,78 

Dermatofilose 1 0,78 

Colibacilose 7 5,46 

TOTAL 11 8,6 

% Em relacao a todos os animais examinados. 

As doencas encontradas pelo presente estudo direcionam-se para as patologias mais 

incidentes dessa categoria de animais, concordando com Coelho & Carvalho (2006), 

Coutinho (2006) e Fontes & Carvalho (2006) que definiram como problemas sanitarios 

mais frequentes as infeccoes de umbigo, diarreias, pneumonias, tristeza parasitaria, 

verminoses, doencas carenciais e de pele. 
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A primeira propriedade visitada foi a F l , o rebanho bo vino como um todo se 

apresenta em condicoes corporeas regulares, enquanto ao aspecto reprodutivo e utilizada a 

monta natural e sem historico de infertilidade das vacas ou partos distocicos. 

Os bezerros sao criados de forma semi-extensiva, e oferecido o colostro logo apos o 

nascimento e o animal o consome ate em torno de 15 dias, o umbigo e cauterizado com 

iodo a 5%, ha registro do peso ao nascer dos animais puros e como medidas sanitarias, 

alem do manejo, adota-se a vacinacao contra Raiva e Febre Aftosa, sem nenhum caso 

dessas doencas na propriedade. 

O niimero de animais com faixa etaria menor que 10 meses foi de 25 bezerros entre 

machos e femeas, apenas tres deles apresentavam-se doentes sendo um com onfalite 

observando-se uma ferida na regiao umbilical de coloracao rosada, medindo em torno de 

2cm2, com presenca de secrecao purulenta em pequena quantidade. O tratamento realizado 

foi a remocao da secrecao, limpeza da ferida, aplicacao de Bactrovet® prata e 

oxitetraciclina. Os outros dois animais foram diagnosticados com papilomatose ambos 

apresentando papilomas (+) na cabeca, pescoco, barbela, cernelha e boleto. O tratamento 

adotado foi a auto-hemoterapia, com a dose de 8ml, intra muscular (I.M.) em duas doses, 

uma a cada sete dias enquanto que Dias da SilvazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2010) utilizou 10 ml de sangue em 

tres aplicacoes, tambem semanalmente. 

Provavelmente, a onfalite no bezerro ocorreu devido a uma falha no tratamento do 

umbigo no momento da cura, propiciando um ambiente ideal para proliferacao bacteriana e 

a papilomatose por se tratar de uma doenca viral altamente contagiosa sempre presente nos 

rebanhos acometendo individuos imunodeficientes. 

Na propriedade F2, o total de bezerros era de 52 cabecas, sendo alimentados a base 

de capim-elefante como alimentacao volumosa e como concentrado era oferecido aos 

animais uma mistura de farelo de trigo com torta de algodao e milho moido, mineralizacao 

a vontade promovendo um rebanho de bovinos jovens saudaveis e em excelente estado 

corporeo para a idade, localizado no municipio de Sao Jose de Espinharas. O bom manejo 

contribuiu diretamente pra a sanidade do rebanho, pois em um rebanho com um niimero 

consideravel de animais apenas um animal adoeceu. 

O linico animal doente foi diagnosticado com dermatofilose o qual foi medicado no 

momento da visita com administracao de penicilina benzatina na dose de 40000 U.I/Kg de 
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peso vivo, a cada 48 horas, perfazendo quatro aplicacoes e banho diario com clorexidina 

degermante. O animal reagiu positivamente ao tratamento apresentando uma melhora 

bastante significativa do quadro clinico em uma semana e a cura total da doenca ao 

termino dos 14 dias apos initio do tratamento. Riet-CorreazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2007) recomenda 

aplicacoes parenterals de tetraciclina na dose de 5mg/kg de peso vivo, repetidas 

semanalmente ou tetraciclina de longa acao na dose linica de 20mg/kg. Na ultima aplicacao 

do medicamento o animal ja estava totalmente curado sem nenhum sinal da patologia. 

Na propriedade F3, o rebanho de animais abaixo de 10 meses de idade era de 30 

animais, que visivelmente encontravam-se em estado de subnutricao, houve morte de cinco 

animais recentemente diagnosticados com colibacilose e dois dos remanescentes 

apresentavam diarreia, sendo um deles reincidente. Foi administrado pelo proprietario, em 

todos os bezerros, a "vacina contra paratifo". 

Esses mesmos animais por estarem muito expostos a friagem durante a noite 

tambem sao afetados por doencas respiratorias principalmente nas epocas mais frias do 

ano. Neiva (2000), condizendo com Paiva e Banys (1997), relataram que a reducao dos 

indices de doencas e mortalidade de bezerros depende da aplicacao de praticas adequadas 

de manejo, higiene e alimentacao, reduzindo, desta forma, o custo de criacao desses 

animais, oque seria compativel com esta propriedade, pois, as falhas no manejo estao 

causando um deficit na imunidade dos animais, os tornando mais propicios a doencas 

gerando um niimero elevado de doentes e mortes. 

Praticas basicas como o oferecimento do colostro, higienizacao e adequa9ao dos 

currais para as temperaturas mais criticas ja iriam oferecer uma grande melhora nos indices 

do rebanho de neonatos. 

Na F4 foram encontrados animais puros da ra9a Holandes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mesti90S da ra9a Gir e 

os demais sem ra9a definida (S.R.D.). Os bezerros eram separados por faixa etaria com o 

objetivo de se obter um oferecimento igualitario do alimento entre ties, somam um total de 

21 entre machos e femeas, sua alimenta9ao basica e o leite, mas tambem sao 

suplementados com capim-elefante como volumoso, milho e soja. 

Foi relatado, por meio do proprietario, que ocorreram mortes de tres bezerros esse 

ano, um por deficit na alimenta9ao e alta infesta9ao de verminose e os outros dois por 

causa acidental, porem nao foi observado nenhum animal doente na propriedade no 
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momento da visita oque implica dizer que o manejo adotado pela propriedade para com os 

bovinos esta sendo eficiente e dando resultados positivos. 

No HV a doenca mais incidente foi a hernia umbilical com 31 casos, como 

demonstrado na Tabela 2 (Anexo 1), em animais com menos de 10 meses, ao longo do 

periodo estudado, sobressaindo tambem a onfalite formando o complexo de patologias que 

afetam o umbigo dos bezerros jovens. Talvez pelo fato do tratamento ser cirurgico a 

maioria dos animais acometidos sao encaminhados para realizacao da cirurgia na 

instituicao. 

A segunda doenca com maior numero de casos foi a Raiva (Tabela 2), sendo a 

mesma a responsavel pelo maior numero de obitos no HV haja vista sua letalidade, 

concordando com Riet-correazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2007) que afirma ser a zoonose fatal que mais mata 

em todo o mundo. 

A broncopneumonia tambem se sobressaiu em numero de casos. Pelas suas 

caracteristicas de ocorrencia, como ja referenciado anteriormente por Coutinho (2005), a 

prevencao das afeccoes das broncopneumonias e absolutamente dependente do controle 

simultaneo dos fatores de risco relacionados aos animais, ao ambiente, manejo e aos 

patogenos. 
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5. C O N C L U S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO E S 

Na regiao de Patos, e municipios circunvizinhos o rebanho de bezerros e acometido 

por patologias de origem viral e bacteriana, de acordo com a assistencia e manejo 

oferecido ao neonato, sendo a prevencao o melhor meio de evitar transtornos no rebanho. 

Medidas basicas sanitarias como a cura do umbigo e o oferecimento do colostro nas 

primeiras horas de vida pode evitar a maioria das doencas encontradas. 

Para que se consiga uma reducao significativa na prevalencia e incidencia de 

doencas nessa categoria animal, e necessario que a aten9ao se volte para todo o conjunto de 

fatores que possam expor a saude dos bezerros em risco. 
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ANEXOS 
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Anexo 1:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Questionario para coleta de dados referente a propriedade visitada. 

FICHA DA PROPRIEADE 

Data:_/_/ 

Localizacao: 

Proprietario: 

Tratador: 

Extensao territorial: 

Tipo de criac&o: 

Tipo de manejo com bezerros neonatos: 

Taxa de mortalidade de bezerros ate os 60 dias de vida: 

Especies criadas na propriedade: 

N° Total de animais: 
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Anexo 2: Questionario individual de cada animal examinado. 

FICHA DO ANIMAL 

Data:_/_/ 

Nome/N°: 

Propriedade: 

Vacinacoes/V ermifuga9oes: 

Doen9as pos-nascimento/Tratamentos realizados: 

Peso ao nascimento: 

Acesso ao colostro: 

Tipo de parto: 

Tipo de cria9ao e medidas sanitarias: 

EXAME FISICO 

Frequencia Cardiaca: 

Movimentos ruminais: 

TPC: 

OBS: 

Frequencia Respiratoria: 

Temperatura corporal: _ 

Mucosas: 

Tratamento realizado: 
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Anexo 3 

Tabela 2:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Casuistica das doencas em bezerros no Hospital Universitario da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG) em Patos- PB no periodo de 2000 a 

2010. 

DOENCA NUMERO DE CASOS 

Abscesso 

cerebelar 2 

cerebral 2 

subcutaneo 2 

umbilical 2 

Acompanhamento neonatal 2 

Alteracao Metabolica Hereditaria 1 

Artrite septica 6 

Artrite traumatia 1 

Artrose 1 

Botulismo 1 

Broncopneumonia 6 

Carbunculo Sintomatico 2 

Carcinoma epidermoide 1 

Ceratoconjuntivite 3 

Cistos dermoides 1 

Compressao medular 1 

Consanguinidade 1 

Contratura dos tendoes 6 

Coristoma 1 

Corpo estranho perfurante 1 

Deficiencia de selenio e vitamina E 1 

Deform idade de membros 1 

Dermatite 1 

Dermatofilose 1 
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DOENCA NUMERO DE CASOS 

Diarreia 1 

Encefalopatia Hepatica 1 

Epilepsia 1 

Escoriacoes 

Fratura 

Mandibular 1 

Dentaria 1 

Membro Pelvico 

Membro Toracico 

Granuloma 1 

Hernia Umbilical 31 

Hipertrofia vascular do encefalo 1 

Infec9ao bacteriana 

Infec9ao cirurgica pos-operatoria 1 

Infec9ao neonatal 1 

Intoxica9ao por Abamectina 1 

Intoxica9ao por Cydectin® 1 

Intoxica9ao por sulfa 1 

Laminite 1 

Lesao de nervos craniais (V,VII, XII) 1 

Lesao medular lombo-sacra 

Linfadenite 1 

Luxa9ao da cabe9a do femur 

Ma forma9ao congenita 

Ma forma9ao palpebrocular 

Mastite 

Miiase 1 

Nascimento prematuro 1 
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DOENCA NUMERO DE CASOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Onfalite 

Onfaloarterite 

Onfaloflebiarterite 

Onfaloflebite 

Onfaloflebite com septicemia 

Otite 

Lesao de nervo radial 

Persistencia do uraco 

Acidente ofidico 

Pneumonia 

Pneumonia Enzootica Bovina 

Pneumonia por aspiracao 

Poliencefalomalacia 

Prolapso da 3a palpebra 

Raiva 

Ruptura do tendao Calcanho-comum 

Sem Diagnostico Conclusivo 

Traumatismo craniano 

Tristesa parasitaria 

Uraquite e artrite 

18 

3 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

1 

1 

2 

1 

11 

1 

12 

1 

2 

1 

Verminose 1 


