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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SARAIVA, F . J . L . ; Efeitos dos salicilanilidas (closantel e disofenol) sobre 

nematoides gastrintestinais de bovinos no municipio de Aurora-Ce 

Atualmente existe muita dificuldade na criacao de animais de producao pela resistencia 

adquirida dos anti-helminticos, isso ocorre devido ao seu uso indiscriminado no 

decorrer dos anos. O trabalho ora apresentado teve por objetivo avaliar a sensibilidade 

de nematoides gastrointestinais em bovinos a anti-helminticos no municipio de Aurora-

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

avaliacao e de grande importancia tanto economica para os produtores, quanto para a 

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

de reducao de ovos por grama de fezes feita 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 (TJFCG). Os resultados 

mostraram que houve resistencia das helmintoses gastrointestinais tanto ao Closantel 

quanto ao Disofenol, nao atingindo 95% de eficacia. 

Palavras-chave: bovinocultura, resistencia anti-helmintica, haemonchus 



ABSTRACT 

SARAIVA, F . J . L . ; Effects of salicylanides (Closantel and disophenol) on 

gastrointestinal nematodes of cattle in the city of Aurora-Ce. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Currently there is much difficulty in animal husbandry production by acquired 

resistance of anthelmintics, this is due to the their indiscriminate use year after year. The 

present study aimed to evaluate the sensitivity of nematodes grastrointestinais in cattle 

the anthelmintics in the city of Aurora-Ceara. In view of the enormous resistance found 

in different dewormers, this assessment is of great economic importance, both for 

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

evaluated through a test the reduction of eggs per gram of feces made in the laboratory 

of parasitology of the Academic Unit of Veterinary Medicine (UAMV) of the Health 

Center and Rural Technology (CSTR), Federal University of Campina Grande (UFCG). 

The results showed a resistance of the gastrointestinal helminths both the Closantel as to 

Disophenol, not reaching 95% efficiency. 

Keywords: cattle, anthelmintic resistance, haemonchus 
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1. INTRODUCAO 

Uma das principals atividades no nordeste brasileiro e a bovinocultura, tanto de 

corte como de leite, e devido a parasitos externos e principalmente internos a uma 

grande perda economica. As parasitoses aparecem especialmente depois de epocas 

ambientais favoraveis aos parasitos (temperatura, solo, precipitacao pluviometrica, tipo 

e manejo de pastagem), tambem ira depender do hospedeiro (idade, estado fisiologico e 

nutricional e, o manejo) e dos parasitos (dependendo da carga parasitaria, localizacao no 

hospedeiro e a reacao que causam no hospedeiro). 

Existem muitos problemas sanitarios, mas o maior destaque e das parasitoses, as 

quais ocorrem com uma maior frequencia nos animais jovens. Esses parasitos aparecem 

de duas formas, uma clinica e uma subclinica, reduzindo a producao dos animais, 

diminuindo o ganho de peso e a producao leiteira, e podem levar a morte caso a 

infestacao seja grave. 

Um recurso valioso no controle das parasitoses e o anti-helmintico, sendo 

importante detectar a resistencia ou os anti-helminticos que apresentem eficiencia a 

cima de 95%. Em virtude disso, o presente trabalho tern como objetivo avaliar a eficacia 

anti-helmintica do Closantel e Disofenol em bovinos naturalmente infectados por 

helmintos gastrointestinais. 
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2. R E F E R E N C I A L T E O R I C O 

2.1. Bovinocultura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A bovinocultura e um dos principals destaques do agronegocio brasileiro no 

cenario mundial. No Brasil esta atividade sempre desempenhou um importantissimo 

papel no contexto da sociedade e na economia do pais, desde o periodo colonial, essa 

atividade fornecia a populacao da colonia nao apenas o alimento fundamental 

representado pela carne, mas tambem a forca motriz para o engenho, o couro, com suas 

multiplas utilidades e os animais de transporte para as zonas agricolas e mineradoras. 

Do ponto de vista tecnico, a pecuaria implantada no Brasil era uma atividade bastante 

rudimentar. A principio, havia criacao de gado nos engenhos de acucar, onde o boi era 

utilizado para mover as moendas e fornecer carne para a alimentacao. Mas, criado a 

solta, esse gado de quintal foi considerado contraproducente, pois ocupava extensos 

pastos que seriam mais lucrativos se cultivados para a agricultura canavieira (VICINI, 

2006). 

Como o eixo fundamental da economia colonial tinha por base as atividades 

exportadoras, o rei de Portugal (por intermedio de uma carta regia em 1701) proibiu a 

criacao de gado numa faixa de 10 leguas a partir do litoral. Assim o gado foi empurrado, 

oficialmente, para o sertao, relegado a ocupar areas inadequadas para a agricultura 

exportadora (VICINI, 2006). Condicionada pelo modelo de colonizacao implantado no 

Brasil, a pecuaria, desde o inicio, teve como destino desbravar o sertao e realizar uma 

tarefa monumental, em termos de conquista e ocupacao do vasto territorio brasileiro. 

O Brasil e dono do segundo maior rebanho efetivo do mundo, com cerca de 200 

milhoes de cabecas. Alem disso, desde 2004, assumiu a lideranca nas exportacoes com 

um quinto da carne comercializada internacionalmente e vendas em mais de 180 paises. 

O rebanho bovino brasileiro proporciona o desenvolvimento de dois segmentos 

lucrativos, as cadeias produtivas da carne e leite. O valor bruto da producao desses dois 

segmentos, estimado em R$ 67 bilhoes, aliado a presenca da atividade em todos os 

estados brasileiros evidenciam a importancia econdmica e social da bovinocultura em 

nosso pais (www.agricultura.gov.br). 

O bovino tern grande valor em todo mundo, pois sao alimento humano, fonte de 

proteina, produtor de adubo organico e de produtos secundarios para o mercado 

industrial como sangue, couro, pelos, chifre, ossos, sebo e muitas outras utilidades. 

http://www.agricultura.gov.br
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Esses produtos suprem industrias de calcados, de vestuarios, de botoes, de cola, de 

saboes, alem de produtos farmaceuticos. Os bovinos sao grandes produtores de trabalho 

inserido a agricultura (www.portalagropecuario.com.br). 

2.2 Helmintos Gastrintestinais 

As perdas economicas determinadas pelas parasitoses nos animais de producao, 

apesar de normalmente nao percebidas pelo proprietario sao altas quando se considera a 

reducao no ganho de peso, na produtividade e um aumento da susceptibilidade a 

doencas diversas. Nestes animais geralmente busca-se o controle da parasitose a niveis 

aceitaveis, que nao alterem na sua produtividade e saude (LIMA, 2009). 

Costumava-se sugerir que os parasitas possuiam pouca capacidade de induzir 

imunidade no animal, mas atualmente ja se verificou que apesar do organismo adquirir 

certa imunidade contra tais parasitas, nem sempre ela e suficiente para proteger o animal 

em infestacoes macicas. Observa-se que algumas infestacoes sao auto-limitantes, ou 

seja, ocorre uma autocura confonne o animal atinge certa idade, enquanto outras 

infestacoes superam sua imunidade. Em vista deste fato e de fundamental importancia o 

controle integrado das parasitoses, com o seu tratamento especifico associado a 

condicoes ideais de manejo (destino adequado de fezes, boa higiene do ambiente, 

calendario correto de vermifugacao, entre outros). Entende-se por tratamento especifico 

a utilizacao apenas da droga efetiva contra o parasita que se quer combater, ou seja, 

evitar o uso de preparacoes com mais de uma droga, pois apesar de serem de amplo 

espectro, encarecem o tratamento e facilitam o surgimento de resistencia. Dai a 

necessidade de se realizar o exame de fezes ou outro metodo diagnostico sempre que 

possivel (LIMA, 2009). 

Os generos de parasitas de maior importancia na bovinocultura sao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Haemonchus, Trichostrongylus, Oesophagostomum e Cooperia. 

No Brasil o primeiro relato em bovinos foi feito por PINHEIRO & 

ECHEVARRIA (1990), no Rio Grande do Sul, que verificaram resistencia do H. 

contortus ao oxfendazole e ao albendazole. Em 2001, SOUZA em Santa Catarina, 

publicaram resultados parciais sobre a resistencia de Trichostrongylus spp e Ostertagia 

ssp ao levamisole. Haemonchus sppp e Cooperia spp ao sulfoxido de albendazole. Mais 

recentemente a resistencia tambem foi demostrada por PAIVA (2001) e COSTA (2004) 

em Sao Paulo e por BORGES (2004) e RANGEL (2005) em Minas Gerais. 

http://www.portalagropecuario.com.br
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2.3 Ciclo evolutivo dos helmintos gastrintestinais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A maioria dos parasitos internos esta no abomaso, intestino delgado e intestino 

grosso. Eles possuem um ciclo de vida simples, direto, rapido e dura cerca de 21 dias. 

No interior do trato digestivo vivem os vermes adultos que produzem mil hares de ovos 

os quais sao lancados no meio ambiente por meio da fezes. Os ovos eclodem e chegam 

as larvas infectantes (LI ate L3), com maior ou menor velocidade, de acordo com as 

condicoes climaticas do momento ficando disponiveis na pastagem (PORTO, 2008). 

Os animais ao se alimentarem ingerem essas larvas infectantes que descapsulam 

no rumen, sofrem duas mudas e penetram na mucosa do tubo digestivo, ali elas irao se 

desenvolver dando continuidade ao ciclo. O revestimento estomacal e intestinal, ou 

mucosa, torna-se irritado e inflamado pela migracao das larvas, que desenvolvem 

lanceta perfurante, permitindo obter sangue dos vasos da mucosa. Como adultos, 

movem-se livremente na superficie da mucosa. Por essa razao, os animais nao 

conseguem aproveitar direito os nutrientes dos alimentos ingeridos, consequentemente 

nao convertem em peso ou leite o que consomem (URQUART,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 1996). 

2.4 Resistencia Anti-helmintica 

Embora os anti-helminticos sejam utilizados em todas as especies domesticas, o 

maior mercado e certamente o de ruminantes, sobretudo bovinos, no qual se gastam 

milhoes anualmente numa tentativa de reduzir os efeitos do parasitismo (URQUHART 

et al., 1996). O uso indiscriminado dessas drogas teve como consequencia a selecao de 

populacoes helminticas com resistencia aos diferentes grupos quimicos utilizados no 

tratamento dos animais (AMARANTE etzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al., 1992). 

Para o controle das parasitoses e indispensavel a utilizacao de anti-helminticos, 

principalmente nas regioes tropicais umidas, o que leva a maioria dos criadores a aplicar 

diversos grupos de anti-helminticos com varias dosificacoes por ano, acarretando 

inevitavelmente, diminuicao na eficacia do produto (BORGES, 2003). 

O metodo ainda mais usado para combater os nematodeos gastrintestinais 

baseia-se no uso constante de compostos antiparasitarios pertencentes a diversos grupos 

quimicos administrados, na maioria das vezes, sem levar em consideracao fatores 

epidemiologicos da regiao que interferem diretamente na populacao parasitaria 

ambiental e, consequentemente, na reinfeccao do rebanho (MOLENTO, 2005). 
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A resistencia dos parasitas a acao das drogas utilizadas no seu controle tornou-se 

um fenomeno global e podera constituir-se em grande, senao o principal, problema 

sanitario da producao animal que, quando constatada a campo deve ser investigada. 

Considerando a resistencia aos helminticos pelos nematodeas, as descricdes na literature 

sao mais numerosas para ovinos e caprinos, nos quais se observa ate mesmo resistencia 

simultanea a varias classes de drogas (BORSTEEDE, 1990; ROHWELL & 

SANGSTER, 1993; COLES, 1997), 

A resistencia de helmintos a anti-helminticos em ovinos e caprinos e frequente 

no sistema de producao. Todavia, o mesmo nao acontece com a mesma frequencia em 

helmintos de bovinos, existindo um numero menor de relatos. Porem, isso nao e 

indicativo de que os parasitos desse grupo apresentem uma menor densidade genetica 

para a expressao da resistencia, mas sim a menor frequencia de tratamentos a que esta 

especie e submetida (PAIVA, 2001). Portanto, desde a deeada de 1990, vem se 

alertando que o uso intensivo dos compostos quimicos e o fator mais importante para o 

aparecimento da resistencia parasitaria (THOMAZ-SOCCOL, 1996). 

Como inevitavel nesse cenario, a producao animal acaba pagando um preco 

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

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

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

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

populacao sao capazes de sobreviver apos constante utilizacao de um composto quimico 

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

determinada droga que apresentava reducao da carga parasitaria acima de 95% decresce 

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

determinado (CONDER & CAMPBELL, 1995). Quando sao envolvidas duas drogas de 

grupos distintos este fenomeno e chamado de resistencia cruzada. A resistencia multipla 

ou resistencia anti-helmintica multipla (RAM) ocorre quando um organismo e resistente 

a mais de duas bases farmacologicas. Sabe-se que o mecanismo de resistencia esta 

ligado ao mecanismo de acao das drogas e, consequentemente ao processo de selecao. 

(MOLENTO, 2004). 

Com o aparecimento da resistencia anti-helmintica, muitos estudos e descobertas 

devem acontecer no intuito de se obter novas formas de combate a essa problematica 

que ja se encontra disseminada em todo o mundo. Atraves de ferramentas da biologia 
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molecular, parametros como a hemoglobina, anemia e OPG (ovos por grama de fezes) 

podem ser utilizados como identificadores de animais resistentes as infeccoes 

parasitarias. Um pouco futurista, sera a descoberta de sitios no DNA de racas resistentes 

que possam ser implantados em outras racas-rebanho transgenicos (MOLENTO, 2004). 

2.5 Impactos econdmicos das parasitoses 

Os beneficios da utilizacao de medicamentos antiparasitarios estao intimamente 

ligados a contabilidade de uma propriedade. Quando esta tecnologia e utilizada de 

maneira correta, fundamentada em conceitos epidemiologicos, todos os envolvidos na 

cadeia produtiva ganham em produtividade, qualidade e lucratividade (ECHEVARR1A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

et al, 1996; VIEIRA & CAVALCANTE, 1999). Pesquisadores alertam que se 

continuar com a utilizacao de drogas de forma nao criteriosa, muito em breve 

terminarao completamente as fontes de controle quimico causando significativo 

prejuizo para produtores que dependem desta atividade (MOLENTO & PRICHARDA, 

1999). 

Os parasitos internos dos ruminantes continuam sendo uma das principais causas 

das perdas economicas na America Latina e em outras regioes pecuarias tropicais e 

subtropicais do mundo (BORDIN, 2004). 

O parasitismo se apresenta como a causa primaria da reducao do potencial 

produtivo do animal, porem, torna-se diflcil estabelecer o real valor do prejuizo gerado, 

especialmente quando em infeccoes subclinicas. As infeccoes parasitarias podem afetar 

a ingestao alimentar, a digestibilidade e mais uma variedade de processos fisiologicos 

que se manifestam de varias formas (MCLEDOD, 1995). As infeccoes por nematoides 

tern importancia econdmica mundial na criacao de animais domesticos (PRICHARD, 

1994), em funcao de limitar a producao de leite, reduzir o ganho de peso e a conversao 

alimentar, alem de comprometer o desempenho reprodutivo e o sistema imunologico 

(COSTA, 2004). 

As especies parasitarias se desenvolvem e sobrevivem durante todo o ano nas 

regioes tropicais em decorrencia do clima favoravel, fazendo com que os animais 

estejam sujeitos a infeccao e reinfeccao (CHARLES et al., 1996). 
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2.6. Salicilanilidas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A maioria das drogas do grupo sao trematodicidas que atuam desacoplando a 

fosforilacao oxidativa no parasito. Devido a sua elevada uniao as proteinas plasmaticas 

e vida media de eliminacao prolongada, sao fasciolicidas eficientes que atuam sobre 

todas as fases de desenvolvimento deste parasita hematofago (www.ebah.com.br). 

2.6.1 Closantel 

O closantel pode ser considerado de amplo espectro e tambem pode ser utilizado 

no tratamento de hemoncose, bunostomose e "bernes nasais" em ovinoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Oestrus ovis). 

Droga bem absorvida e distribuida, com metabolismo hepatico e excrecao renal. Um 

pouco mais toxica que o nitroxinil, pode determinar lesoes oculares, inapetencia e 

diarreia, se utilizada em dose errada. Em doses terapeutica pode ser usada sem risco, 

mas possui baixo indice de seguranca (www.ebah.com.br). 

Nao deve ser administrada em vacas lactentes e o seu periodo de carencia para 

abate e de 28 dias, mas por ser detectado no plasma por ate 90 dias apos tratamento, a 

contaminacao dos tecidos com sangue pode ser um problema no que se refere a residuos 

do farmaco (www.ebah.com.br) 

2.6.2 Disofenol 

O Disofenol e um vermifugo de acao residual para bovinos, caprinos e ovinos, 

indicado no tratamento de verminose gastrointestinal causada por Haemonchus sp., 

Bunostonum sp. e Oesophagostomum sp. Tambem atua contra formas maduras e 

imaturas da Fasciola hepatica (baratinha do figado ou saiguape). O produto e seguro e 

eficaz desde que respeitada a posologia e pode ser utilizado durante qualquer estagio da 

prenhez e lactacao, observando periodo de carencia para o leite. Evitar contato direto 

com o produto, usando roupas adequadas e luvas, pois o disofenol (iodo) mancha a pele 

e as roupas. Se necessario redosificar os animais, deve-se observar um periodo minimo 

de 21 dias para nova aplicacao do produto. Nao aplicar o produto em animais 

estressados, em mas condicoes nutricionais ou metabolicas (disfuncao renal ou hepatica 

grave) ou com infestacoes parasitarias graves (www.ebah.com.br) 

http://www.ebah.com.br
http://www.ebah.com.br
http://www.ebah.com.br
http://www.ebah.com.br
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3. M A T E R I A L E METODOS 

3.1 Locais do experimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pesquisa foi desenvolvida em uma propriedade no municipio de Aurora, 

localizado na regiao sul do Ceara, Nordeste do Brasil. A vegetacao local e bastante 

diversificada, apresentando dominios de cerradao (tipo predominante), caatinga e 

cerrado. Latitude: 06° 56' 33" S, longitude: 38° 58' 03" W, altitude: 267m, area: 892,2 

Km 2 . 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). 

3.2 Animais Utilizados 

Foram utilizados 40 animais bovinos sem raca definida de sexo e idades 

diferentes, e sem tratamento anti-helmintico, a pelo menos 6 meses (Figura. 1). Os 

animais selecionados foram marcados com brinco individualmente, 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 Closantel na dose de 1ml para 10 kg de 

peso vivo, que e a dose terapeutica recomendada pelo fabricante para bovino e os outros 

10 foram para o grupo controle os quais nao receberam nenhum tipo de anti-helmintico. 

E, o grupo I I tambem composto por 20 animais sendo dez tratados com o Disofenol na 

dose de 1 ml para 20 kg e os outros 10 para o grupo controle. 

FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1.  Animais do Experimento. 

Fonte: Arquivo pessoal 



19 

3.3 Coleta de fezes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As fezes foram coletadas diretamente da ampola retal, (Fig. 2) com auxilia de saco 

plastico de polietileno, identificadas e posteriormente condicionadas em caixas termicas 

e refrigeradas com gelo ate o momento do seu processamento (Fig. 3). Foram realizadas 

duas coletas sendo uma no dia zero, durante a manha, tarde e noite e outra no dia 14. 

Figura2. Coleta das Fezes. 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

Figura 3. Identificacao do material para exame de OPG. 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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3.4 Exame de OPG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O exame realizado para a contagem do numero de ovos por grama de fezes (OPG) 

foi feito pela tecnica quantitativa de GORDON & WHITLOCK (1939) modificada e 

coproculturas (ROBERT & O'SULLIVAN, 1950). 

3.5 Vermifugacao dos Animais 

Os animais foram vermifugados no dia zero apos as coletas. 

3.6 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 (ROOF) foi determinada usando a formula descrita por 

ColiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (1992): 

% reducao= IQPGt-OPGc)! x 100 

PGc 

Em que: 

% 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. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

w 

3.7 Procedimentos Eticos 

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

CEUA, que foi aprovado. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

de ovos por grama de fezes nos animais tratados em ambos os grupos, em relacao ao 

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

animais dos grupos tratados. 

No grupo de animais tratados com o Closantel obteve um percentual de eficacia 

de 63% (Tabela 1). Caracterizando um farmaco ineficiente, ou ainda nao registravel 

(GMC, 1996). Resultado que corroboram com o de FALBO & SOCCOL, em 2009, que 

constatou 55,2% de eficacia RCOF, dez dias apos tratamento no estado do Parana e que 

tambem se assemelham com os de COSTA et al (1986), que observaram 72,75% de 

eficacia na dose de lOmg/kg, e 74,75% na dose de 25mg/kg em rebanhos bovinos 

naturalmente infectados. 

No grupo tratado com disofenol revelou um percentual de 73% (tabela 1), 

caracterizando um farmaco insuficientemente ativo, ou ainda nao registravel (GMC 

1996). Dados que se assemelham com os de MOLENTO (2004), que em condicoes 

experimentais semelhantes registraram uma eficacia de 80%, aos 10 dias pos-tratamento 

em pequenos ruminantes. 

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

helminticos com Closantel e Disofenol no municipio de Aurora-Ce. 

DiaO 

Grupos Dia 14 R C O F 
(zero) 

Closantel 1100a 400* 63% 

Controle Closantel 1500 1300 

Salicilanilidas Disofenol 1070a 290 b 73% 

Controle Disofenol 860 770 

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

para amostras independentes. 

Os resultados mostraram que houve resistencia tanto ao Closantel, como tambem 

ao Disofenol, pelo genero do Haemonchus spp. (Tabela 2); pois, os percentuais 

variaram de 63% e 73%, respectivamente. Sabendo-se que a eficacia de um anti-
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helmintico e assegurada quando o percentual de reducao dos numeros de ovos 

gastrintestinais e superior a 95% (HORNER; BIACHIN, 1989). 

Na tabela 2, observa-se a presenca de tres generos de helmintos gastrointestinais 

oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Haemonchus ssp., que foi o principal genero com resistencia tanto ao Closantel 

quanto ao Disofenol, o Trichostrongylus ssp; e o Oesophagostomum spp; de forma 

insignificativa. 

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

submetidos a tratamentos anti-helminticos no municipio de Aurora-Ce. 

Grupos 
Dia 0(zero) Dia 14 

Grupos 
H T O H T O 

Closantel 83% 17% 0% 80% 15% 5% 

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

Disofenol 75% 15% 10% 80% 15% 5% 

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

H: Haemonchus ssp; T: Trichostrongylus ssp; O: Oesophagostomum ssp. 
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5. CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com base na literatura e nos resultados do presente trabalho, verificou-se que a 

situacao de resistencia dos helmintos de bovinos aos anti-helminticos vem aumentando 

consideravelmente no pais, no cariri cearense o principal genero resistente ao grupo do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Salicilanilida, (Closantel e o Disofenol) e o Haemonchus spp. Observou-se que ambos 

os farmacos possuiram tracos de resistencia anti-helmintica ja que eles nao chegaram a 

atingir 95% de eficacia. 
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