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RESUMO 

PINTO FILHO, F.L. Efeitos dos imidazotiazois (levamisol e tetramisol) sobre 

nematoides gastrintestinais de bovinos no centro-sul cearensezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Monografia, UFCG. 

2013, 28f 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a sensibilidade dos nematodeos 

gastrointestinais de bovinos a anti-helminticos no municipio de Lavras da Mangabeira, 

Ceara. Tendo em vista a enorme resistencia encontrada para diferentes vermifugos, esta 

avaliacao tern enorme importancia tanto economico, para os produtores, quanto para a 

saude dos animais. A sensibilidade aos anti-helminticos foi avaliada atraves de urn teste 

de reducao de ovos por gramas de fezes feita no Laboratorio de Doencas Parasitarias 

dos Animais Domesticos da Unidade Academica de Medicina Veterinaria (UAMV) do 

Centro de Saude e Tecnologia Rural (CSTR) da Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG), Campus Patos. Os resultados demonstraram que houve resistencia dos 

helmintos gastrointestinais de bovinos aos antihelminticos (levamisol e tetramisol) apos 

o 14° dia apos o tratamento. Quanto ao periodo do dia o turno da tarde foi o que ocorreu 

maior recuperacao de ovos. 

Palavras-chave: bovinocultura, resistencia anti-helmintica, Lavras da Mangabeira 
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ABSTRACT 

PINTO FILHO, F.L.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Effects of imidazotiazois (levamisole and tetramisole) on 

gastrointestinal nematodes of cattle in south-central cearense. UFCG. 2013 ,28f 

Parasitic infections are among the major causes of economic losses in cattle in the 

world, with emphasis on the gastrointestinal helminthiasis, diseases that cause 

production losses because of morbidity, mortality , costs of prophylaxis and / or 

treatment and decreased productivity in interaction with stress nutritional , 

environmental , management and other health aspects. The intensive use of 

anthelmintics , underdosing , and misdiagnosis and lack of turnover pharmacological 

bases have caused a serious health problem , which is the resistance of nematodes to 

drugs . This study aimed to evaluate the sensitivity of gastrointestinal nematodes of 

cattle to anthelmintics in Lavras da Mangabeira, Ceara. Given the enormous resistance 

found in different wormers, this assessment has enormous economic importancia both 

for producers and for the health of animals. The sensitivity to anthelmintics was 

evaluated by testing the reduction of eggs per gram of feces made in the Laboratory of 

Parasitic Diseases of Domestic Animals (LPD) of the Academic Unit of Veterinary 

Medicine (UAMV) Health Center and Rural Technology (CSTR), University Federal de 

Campina Grande (UFCG). The results showed that there was resistance to 

gastrointestinal helminths of cattle anthelmintics (levamisole and tetramisole) after the 

14th day after treatment. For the period of the day was the afternoon shift that occurred 

largest egg retrieval. 

Keywords : cattle , anthelmintic resistance , Lavras da Mangabeira 
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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 rebanho bovino brasileiro e o segundo maior do mundo com, 

aproximadamente, 170 milhoes de animais, dos quais 2,2 milhoes se encontram no 

Ceara (IBGE, 2006). 

As parasitoses estao entre as principals causas de perdas economicas em bovinos 

no mundo, com destaque para as helmintoses gastrintestinais, doen9as da produ9ao que 

acarretam perdas por causa da morbidade, mortalidade, custos com profilaxia e/ou 

tratamento e diminui9ao da produtividade em intera9ao com estresse nutricional, 

ambiente, manejo e outros aspectos sanitarios. 

O uso intensivo de anti-helminticos, subdoses, e diagn6sticos incorretos e a falta 

de rotatividade de bases farmacologicas tern provocado um serio problema sanitario, 

que e a resistencia de nematoides aos farmacos. Este fenomeno e definido como a 

capacidade hereditaria de uma popula9ao parasitaria de reduzir a sua sensibilidade a 

a9ao de uma ou mais drogas. 

Geralmente, a possibilidade de surgimento de popula9oes de parasitas resistentes 

e menosprezada, nao so pelos produtores como tambem pelos medicos veterinarios, 

porque a falha dos anti-helminticos nao e clinicamente obvia e so pode ser detectada, se 

especificamente investigada (Prichard, 1994 e Waller, 1994). Porem, uma vez instalada, 

nao sera revertida, mesmo apos a suspensao de uso da classe de anti-helminticos que 

lhes deram origem (Martin et al., 1998); pois os genes da resistencia estao presentes em 

frequencia muito alta nos parasitas e isto lhes asseguram mecanismos metabolicos que 

superam ou evitam os efeitos criticos ou letais da droga (Gill & Lacey, 1998). 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficacia anti-helmintica do 

levamisol e tetramisol em bovinos naturalmente infectados por helmintos 

gastrointestinais em rebanho da cidade de Lavras da Mangabeira-Ceara. 
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2. REFERENCIAL TE6RICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os parasitos internos dos ruminantes continuam sendo uma das principais causas 

de perdas economicas na America Latina e em outras regioes pecuarias do tropico e 

subtropico do mundo (BORDIN, 2004). 

A maior parte dos animais criados a campo apresentam parasitismo por uma ou 

mais especie de helmintos, sendo que os nematoides sao os mais importantes. O 

parasitismo, entretanto, nem sempre e sinonimo de doenca, pois geralmente, a maioria 

dos animais do rebanho se encontram em boas condi96es de saude. Isto ocorre pelo fato 

dos hospediros terem mecanismos imunologicos que permitam manter a popula9ao de 

endoparasitos sobre controle (AMARANTE, 2005). 

As doen9as parasitarias provocam nos animais diversos prejuizos como 

crescimento retardado, perda de peso, redu9ao no consumo de alimentos, queda na 

produ9ao de leite, baixa fertilidade e, nos casos de infec9oes maci9as, altas taxas de 

mortalidade (VIEIRA et al., 1999). As especies parasitas se desenvolvem e sobrevivem 

durante todo o ano nas regioes tropicais em decorrencia do clima favoravel, fazendo 

com que os animais estejam sujeitos a infec9ao e reinfec9ao. 

Os principais generos de parasitos gastrointestinais na bovinocultura sao: 

HaemonchuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (H. placet ou H. similis), Cooperia (C. oncophora, C. punctata, C. 

pectinata), Trichostrongylus (T. axei, T. colubriformis), Oesophagostomum (Oe. 

radiatum) (Urquhart, G.M. et al.,1998). De acordo com levantamentos feitos em varias 

regioes do Brasil, em bovinos prevalecem nematoides da ordem Strongylidea, 

especialmente da superfamilia Trichostrongylidae {Haemonchus, Ostertagia, 

Trichostrongylus, Cooperia) (HONER & VIERIA BRESSAN, 1992). 

Segundo Fortes (1997), o ciclo de vida dos vermes gastrointestinais, parasitas 

dos bovinos, envolve uma fase livre e uma parasitaria. A fase livre e caracterizada pelo 

desenvolvimento de ovos ate larvas contaminantes (L3) e ocorre nas pastagens. A fase 

parasitaria ocorre durante a evolu9ao das larvas infectantes ingeridas pelos animais ate 

se tornarem adultas e produzirem ovos. A fase de vida livre inicia-se com a elimina9ao 
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de ovos nas fezes dos animais parasitados. No meio ambiente, uma larva se desenvolve 

dentro do ovo e e liberada apos eclosao. A larva cresce e muda duas vezes antes de se 

torna infectante quando, entao, migra do interior das fezes para a pastagem. Do 

desenvolvimento do ovo ate a larva contaminante, gerelmente decorrem de cinco a sete 

dias, em condicoes ambientais com alta temperatura e umidade. A larva contaminante, 

apos ser ingerida com a pastagem, prossegue o seu desenvolvimento nos animais, 

atingindo o estagio adulto em cerca de 20 a 28 dias apos a eclosao do ovo, na maioria 

das especies. Duaranteo desenvolvimento, as larvas mudam para o quarto estagio ou 

adulto imaturo aumenta de tamanho, diferenciam os orgaos e se tornam adultos. E 

importante notar que cada larva contaminante ao ser ingerida gera apenas urn adulto, 

macho ou femea. Os vermes adultos copulam e as femeas iniciam a postura. O numero 

de ovos produzidos varia de centenas a milhares a cada dia, dependendo da especie. 

Assim, cada femea produz uma grande quantidade de ovos. Cada ovo, encontrando as 

condi96es ambientais favoraveis, origina uma larva contaminate. 

A resistencia e definida como a capacidade que tern uma fra9ao de uma 

popula9ao para tolerar a dose toxica de substantias quimicas que sao letais a outras 

popula96es das mesmas especies (LARA, 2003). O aumento no numero de individuos 

resistente numa popula9ao e o resultado de trocas na frequecia genica causada pelo 

cruzamento daqueles individuos que tenham sobrevivido a exposi96es a droga. A 

herdabilidade e a caracteristica mais importante deste fenomeno. A resistencia dos 

nematodeos a medicamentos constituem uma amea9a importante para o controle dos 

parasitos de gado do mundo (DOBSONzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 1996). 

Os tres componentes da resistencia sao: estabelecimento, desenvolvimento e 

dispersao. O estabelecimento desta e amplamente influenciado pelo tamanho e 

diversidade da popula9ao e taxa de muta9ao do gene envolvido. Quanto mais elevados 

estes fatores, maior sera a probabilidade da existencia do alelo para a resistencia. O 

desenvolvimento da resitencia deve-se ao uso do agente seletivo, neste caso, o anti-

helmintico. A grande frequencia de tratamentos seleciona para resistencia diminuindo a 

vida util do farmaco. Por ultimo o processo de dispersao dos genes na popula9ao e 

realizado pela migra9ao d fluxo genico. Logo, os processos de desenvolvimento e 

dispersao sao influenciados pela biologia e manejo dos parasitos responsaveis pela 

resistencia (MELO, 2005). 
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O programa de contole parasitario em animais deve ser voltado a preven9ao da 

infec9ao, pois os melhores resultados decorrem de tratamentos preventivos. As mais 

severas infec9oes verminoticas ocorre durante o periodo seco do ano porque ha a 

ingestao de larvas atraves de pastagem durante o periodo chuvoso anterior. No periodo 

chuvoso, a maioria das larvas depositadas no solo se desenvolve tornando o pasto 

altamente contaminado e perigoso aos animais, principalmente aos mais jovens 

(KOHER JR., 1998). 

O controle de nematoides gastrointestinais e largamente baseado no uso 

profilatico e terapeutico de anti-helminticos (CHARLESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 1989). Varios sao os 

esquemas preconizados, dentre eles podem ser citados o controle curativo, o controle 

tatico, o tratamento supressivo e o tratamento estrategico, sendo o ultimo o mais 

indicado para o nordeste brasileiro. A filosofia deste controle e trata os animais em 

periodos desfavoraveis ao desenvolvimento das fases de vida livre na pastagem. No 

nordeste brasileiro sao indicados quatro tratamentos anuais, dos quais tres sao 

realizados no periodo seco e urn no chuvoso (EMBRAPA, 1994). No periodo seco 

existe pouca ou nenhuma larva na pastagem (AROSEMENA et al, 1998), por isso, os 

tratamentos realizados neste periodo visam interromper o ciclo de desenvolvimento das 

nematoides gastrointestinais e, conseqiientemente, reduzir a contamina9ao da pastagem 

durante o periodo chuvoso (BERNE et al, 1989). 

As pastagens funcionam como principal veiculo e reservatorio de transmissao 

das larvas infectantes para os animais. O periodo de incuba9ao dos ovos e o 

desenvolvimento das larvas ate a sua forma infectante, assim como o tempo de 

sobrevivencia desses ovos e de larvas nas fezes e na pastagem, sao variaveis muito 

importantes para estabelecer urn esquema de controle (ABIDU, 1995). 

O controle estrategico da verminose bovina e, por defini9ao, preventivo e seus 

efeitos sao notados somente a medio e em longo prazo. A primeira manifesta9ao da 

resistencia em uma popula9ao de nematoides e o aumento de individuos capazes de 

sobreviver a uma dose de anti-helminticos que seria letal para a maioria dos nematoides 

de uma popula9ao sensivel da mesma especie. O aumento da resistencia e o resultado de 

trocas genicas causadas pelo cruzamento daqueles que sobreviveram a exposi9ao a 

droga. A frequencia e intensividade do tratamento, aliada a maior ou menor 

dissemina9ao dos alelos para a resistencia na popula9ao de parasitos, determinam a taxa 
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de selecao da resistencia. Os principais fatores que levam a uma maior ou menor 

disseminacao destes alelos sao operacionais, geneticos, biologicos e ecologicos (MELO, 

2005). 

No Brasil, a administra9ao de subdosagens, o uso continuo e indiscriminado dos 

antiparasitarios e a falta de medidas adequadas de manejo tern contribuido a urn rapido 

desenvolvimento de resistencia (VIEIRA et al., 1991). 

A eficacia dos diferentes anti-helminticos deve ser estabelecida antes de indicar 

qualquer produto para controle da verminose. Atraves de urn simples teste de redu9ao 

de contagem de ovos por grama de fezes, o produtor evita perdas quer seja no custo de 

urn medicamento, que nao reduz o parasitismo, quer seja pelo risco de desenvolvimento 

de um parasitismo clinico nos animais; os animais devem receber dosagem completas, 

ou seja, deve-se evitar sub-dosagem; tratamentos devem ser feitos em epocas 

estrategicas para evitar problemas clinicos ou subclinicos nos animais (VIEIRA et al., 

1989; URQUHART et al., 1996). 

A atividade anti-helmintica dos imidotiazois (levamisol e tetramisol) provoca 

uma paralisia espastica nos nematodeos, determinando uma contra9ao muscular estavel, 

o que facilita a elimina9ao do parasito (KOHLER, 2001). Esses anti-helminticos tern 

uma a9ao somente contra nematodeos, sendo que o levamisol tern boa atividade contra 

adultos e estagios larvares em desenvolvimento, mas nao contra larvasem hipobiose 

(BORGAN & ARMOUR, 1987). 

O levamisol possui largo espectro de atividade contra helmintos gastrointestinais 

e vermes pulmonares, atua como um agonista colinergico e leva a paralisa9ao 

neuromusculares dos parasitas (MERCK, 2001). 

A a9§io paralisante do levamisol sobre os helmintos esta aparentemente 

relacionada ao suprimento energetico do verme. A droga bloqueia a via metabolica 

responsavel pela forma9ao de A T P . O bloqueio ocorre no local da redu9ao do fumarato 

e da oxida9ao do succinato. Como o ATP e a forma na qual a energia celular e 

armazenada, a falta de produ9ao de ATP e a consequente interferencia com a atividade 

normal das celulas resultam em paralisia e na expulsao final dos vermes (JONES; 

B O O T H ; M C D O N A L D , 1987). 
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A resistencia ao levamisol esta amplamente distribuida e e um serio problema 

que limita o tratamento de diferentes helmintos. Tern sido identificadas populacoes de 

nematodeos de ruminantes dos generoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Haemonchus, Trichostrogylus, Ostertagia e 

Cooperia resistentes a este medicamento (SPINOSA, 2006). 

Os estagios larvarios e imaturos dos parasitas gastrointestinais dos ruminantes 

sao eficazmente removidos pelo levamisol. Mais de 87% da carga do lumen de adultos 

imaturos e de quarto estagio tardio de Ostertagia e Haemonchus sao removidos dos 

bovinos tratados. Os adultos imaturos de Cooperia sao completamente eliminados. Os 

estudos usado bovinos com infestacoes naturais por Ostertagia relataram uma media de 

56% de reducao nas larvas quiescentes de quarto estagio apos o tratamento com o 

levamisol (adams). 

Nas ultimas decadas, importantes familias de antiparasitarios de amplo espectro 

e poder residual, permitiram ao produtor dispor de ferramentas cada vez mais praticas e 

adaptaveis aos diferentes sistemas de producao. No entanto, conforme muito bem citado 

por Nari, A. (FAO 2003), "todas essas caracteristicas, agregadas a baixa tocixidade 

desses compostos, criaram um falso sentido de seguranca e garantia de eficacia perene 

ao produtor". 

Como inevitavel nesse cenario, a produ9ao animal acaba pagando um pre9o 

significante a essa inversao de valores. A resistencia, mais propriamente a sele9ao de 

helmintos resistentes, fruto frequente da ma utiliza9ao ou da ma qualidade das drogas, 

come9a a se interpor como fator preocupante (BORDIN, 2004). 

A resistencia parasitaria e um fenomeno pelo qual alguns organismos de uma 

popula9ao sao capazes de sobreviver apos constante utiliza9ao de um composto quimico 

se utilizada nas mesmas condi96es por longos periodos de tempo, ou seja, quando uma 

determinada droga apresenta redu9ao da carga parasitaria de 95% decresce a nivel 

inferior a este valor contra o mesmo organismo decorrido pelo periodo determinado 

(CONDER & CAMPBELL, 1995). 
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3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MATERIAL E METODOS 

3.1 Locais dos experimentos 

O experimento foi realizado na propriedade Varzea da Benta no municipio de Lavras 

da Mangabeira no regiao cariri do Estado do Ceara. A vegeta9ao e bastante 

diversificada: caatinga arbustiva densa, caatinga arbustiva aberta, floresta caducifolia 

espinhosa e mata ciliar (floresta mista dicotilo-palmacea) ao longo dos cursos hidricos. 

Tambem ha uma pequena area de cerrado no alto do Boqueirao do Rio Salgado. 

Latitude: 6° 45' 10" S, Longitude: 38° 58' 19" O, Altitude: 239 metros. Os exames de 

OPG e analises foram realizadas no laboratorio de parasitologia da Unidade Academica 

de Medicina Veterinaria (UAMV) do Centro de Saude e Tecnologia Rural (CSTR) da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 

Figura 1. Pastagem utilizada pelos animais 

Fonte: Arquivo pessoal 

3.2. Animais utilizados 

Foram utilizados 40 animais bovinos de dupla aptidao (came e leite) de sexo e 

idades diferentes ( media de 8 meses), sem ra9a definida (SRD), e sem tratamento anti-

helmintico, a pelo menos 6 meses. Os animais selecionados foram marcados 

individualmente com brincos, e aleatoriamente distribuido em dois grupos de vinte 

animais, sendo. Grupo I composto por 20 animais dos quais dez tratados com o anti-

helmintico o Levamisol na dose de 1ml para 20 kg de peso vivo, que e a dose 

terapeutica recomendada pelo fabricante para bovino e os outros 10 foram para o grupo 
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controle os quais nao receberam nenhum tipo de anti-helmintico. E o grupo II tambem 

composto por 20 animais sendo cinco tratados com o Tetramisol na dose de 1ml para 20 

kg e os outros 10 para o para o grupo controle. 

Figura 2. Animais utilizados 

Fonte: Arquivo pessoal 

3.3.Coletade fezes 

A fezes serao coletadas diretamente da ampola retal, com auxilia de saco 

plastico de polietileno, identificadas e posteriormente condicionadas em caixas termicas 

e refrigeradas com gelo ate o momento do seu processamento. Foram realizadas duas 

coletas sendo uma no dia zero, durante a manna, tarde e noite e outra no dia 10. 

3.4. Exame de OPG 

Os exames realizados para a contagem do numero de ovos por grama de fezes 

(OPG) sera pela tecnica quantitativa de GORDON & WHITLOCK (1937) e 

coproculturas (ROBERT & O'SULLIVAN, 1950). 

3.5. Analise estatistica 

A media aritmetica do numero de ovos nas fezes,para cada grupo tratado(OPGt), 

foi calculada e comparada com a media do grupo controle(OPGc). A reducao na 

contagem de ovos nas fezes (RCOF) foi determinada usando a formula descrita por 

ColeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etal. (1992): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% reducao= [OPGt-OPGc)l x 100 

PGc 



20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% reducao: teste de reducao da contagem de ovos por grama de fezes 

OPGt: media do numero de ovos por grama de fezes do grupo de animais tratados. 

OPGc: media do numero de ovos por grama de fezes do grupo de animais controle. 

Os dados obtidos foram analisados pelo programa estatitico RESO (1989) o qual 

segue as instrucoes da WAAVP (COLES et al., 1992). As condicoes para que uma 

fazenda seja classificada como resistente sao: a porcentagem de reducao da contagem de 

ovos inferior a 95% eo limite inferior do intervalo de confianca a 95% menor do que 

90%. Caso as duas condicoes nao sejam atendidas, declara-se suspeita de resistencia. 

3.6.Procedimentos eticos 

Antes da execucao, o projeto foi submetido a Comissao de Etica no Uso de 

Animais - CEUA, e foi aprovado sob protocolo n° 124/2013. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com a medicacao empregada constatou-se uma reducao na contagem do numero 

de ovos por gramas de fezes nos animais tratados nos dois grupos em relacao ao grupo 

controle. Ressaltando-se ainda que, nenhum efeito colateral foi observado nos animais 

dos grupos tratados. 

O levamisol e o tetramisol apresentaram percentuais de eficacia menores que 

95% no 14° dia (Tabela 1). A eficacia de um anti-helmitico e assegurada quando o 

percentual de reducao do numero de ovos gastrointestinais e superior a 95% (HORNER; 

BIANCHIN, 1989). 

Analisando a Tabela 1, podemos observar que o tratamento com Cloridrato de 

Levamisol apresentou um percentual de eficacia de 83% no 14° dia, apos o initio do 

tratamento caracterizando um farmaco ineficiente. Dados que corroboram com os de 

Melo et al. (2003) e Vieira e Cavalcante (1999) que obtiveram prevalencia de 

nematoides resistentes a este farmaco em caprinos ao 14° dia de 75,0% e 20,6% em 

rebanhos de caprinos do estado do Ceara. 

Apesar do tetramisol ser um vermifugo pouco utilizado comercialmente, observou-

se que nos animais tratados sua eficacia foi baixa (76%) (Tabela 1), isto pode ter 

ocorrido provalvelmente pela capacidade genetica que o parasita apresenta de transmitir 

a seus descendentes essa caracteristica (STEAR et al., 2007). 

Tabela 1. Medias de OPG e RCOF de bovinos submetidos a tratamentos anti-

helminticos com Levamisol e Tetramisol no cariri cearense. 

Grupos 
DiaO 

(zero) 
Dia 14 RCOF 

Levamisol 2950 500 83% 

Imidazotiazois Controle Levamisol 2300
a 

2100
a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

Tetramisol 3220 750 76% 

Controle Tetramisol 3100
a 

2900
a -

Os valores seguidos por letras diferentes nas linhas diferem estatisticamente (p>0,05) pelo Teste / para 

amostras independentes. 
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OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H. contortus foi tambem o helminto mais prevalente, sendo encontrado em 

todos os grupos tratados. Resultado similares foram encontrados por Vieira & 

Cavalcante (1999) e Barreto et al. (2002) no Nordeste brasileiro, Mattos et al. (2000) no 

Rio Grande do Sul. 

Em ordem de resistencia observou-se que a especie H contortus foi a que obteve 

maior indice de resistencia, seguida pelos generos Trichostrongylus sp e 

Oesophagostomun sp (Tab. 2), resultados estes que estao de acordo com os encontrado 

por Melo et al. (2003). Os resultados do presente trabalho nao divergem dos 

encontrados por Mattos et al. (2003) a qual encontrou Haemonchus sp, Trichostrongylus 

sp, Ostertagia sp. 

Tabela 2. Percentual medio de generos de helmintos gastrintestinais de bovinos 

submetidos a tratamentos anti-helminticos no cariri cearense. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dia 0 (zero) Dia 14 
Grupos 

H T O H T O 

Levamisol 83% 17% 0% 80% 15% 5% 

Controle 70% 20% 10% 77% 17% 6% 

Tetramisol 75% 15% 10% 80% 15% 5% 

Controle 86% 12% 2% 89% 10% 1% 

H:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Haemonchus ssp.; T: Trichostrongylus ssp.; O: Oesophagostomum ssp. 
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Quanto a eliminacao de ovos nos diferentes turnos, observou-se que a maior 

eliminacao de ovos ocorreu no turno da tarde, mesmo nao havendo diferen9as 

significativas (p<0,05), em rela9ao oas outros periodos (tabela 3). Em caprinos, Silva e 

Rodrigues (2005), constataram que nesta especie o turno de maior recupera9ao de ovos 

foi o noturno. 

Tabela 3. Medias de OPG de bovinos nos tres turnos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grupos Manha Tarde Noite 

475a 

300! 

387
a 

4451 

285 

365a 

Valores seguidos por letras iguais nao diferem significativamente P>0,05. 



24 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com base na metodologia e nos resultados do presente trabalho, verifica-se que 

a baixa eflciencia do Cloridrato de Levamisol e Tetramisol e indicativo de resistencia 

parasitaria. Obeservou-se que o Levamisol se mostrou mais eficiente do que o 

Tetramisol. 

Que a composicao da carga parasitaria dos animais pesquisados e semelhante 

com as expostas em outras regioes do Nordeste. 

Mesmo nao havendo diferenca significativa na recuperacao de ovos nos diversos 

turnos, verifica-se que o periodo da tarde e o mais indicado para se coletar fezes para o 

exame parasitologico. 
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