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RESUMO 

GUIMARAES FILHO, ANTONIO ALFREDO DE MELO. Prevalencia de 
anticorpos Anti - Toxoplasma godii e Anti - Neospora canina em suinos abatidos 
no matadouro publico de Patos, Estado da Paraiba, Brasil. 
Patos, UFCG. 2008 47p. (Especilizacao em Saude Publica Veterinaria). 

Foi conduzido urn estudo sorologico em 130 suinos abatidos no matadouro 

publico de Patos, Estado da Paraiba, Brasil, com o objetivo de determinar a prevalencia 

de anticorpos anti-Toxoplasma gondii e anti-Neospora caninum, bem como verificar 

possiveis associacoes entre o sexo dos animais e a prevalencia de anticorpos. Para a 

pesquisa de anticorpos anti-7. gondii e anti-M caninum, foram utilizados testes de 

imunofluorescencia indireta, considerando as diluicoes de 1:64 e 1:50 como pontos de 

corte, respectivamente. A prevalencia de anticorpos anti-T. gondii foi de 36,2%, com 

titulos variando de 64 a 2048, e a prevalencia de anticorpos anti-N. caninum foi de 

3,1%, com titulos variando de 50 a 6400. Nao houve associacoes entre o sexo dos 

animais e a prevalencia de anticorpos anti-?. gondii e anti-N. caninum. Sugere-se a 

implantacao de praticas adequadas de manejo nas criacoes de suinos com o intuito de 

se prevenir a transmissao de toxoplasmose e neosporose para esses animais, bem como 

a adocao de medidas de prevencao por parte da populacao consumidora de carne suina 

do municipio de Patos, uma vez que a toxoplasmose e uma importante zoonose. A 

deteccao de anticorpos anti-N. caninum em suinos abatidos no matadouro publico de 

Patos, Paraiba, e o primeiro relato de infeccao nessa especie animal no Nordeste 

brasileiro. 

Palavras-chave: Soroprevalencia, Toxoplasma gondii, Neospora caninum, suinos, Patos. 



ABSTRACT 

GUIMARAES FILHO, ANTONIO ALFREDO DE MELO. Prevalence of anti-
Toxoplasma gondii and anti- Neospora caninum antibodies in swine slaughtered in 
the public slaughterhouse of Patos city, Paraiba state, northeast region of Brasil. 
Patos, UFCG. 2008 47p. (Specialization Course on Veterinary Public Health). 

A serologic survey was conducted among 130 swine slaughtered in the public 

slaughterhouse of Patos city, Paraiba State, Northeastern Brazil, to determine the 

prevalence of anti-Toxoplasma gondii and anti-Neospora caninum antibodies, and to 

verify possible associations between sex of the animals and antibody prevalence. The 

sera were analyzed for anti-r. gondii and anti-N. caninum antibodies by indirect 

fluorescent antibody tests, considering 1:64 and 1:50 dilutions as cut-off points, 

respectively. The prevalence of anti-r. gondii antibodies was 36.2%, with titers ranging 

from 64 to 2048, and anti-A .̂ caninum antibodies was 3.1%, with titers ranging from 50 

to 6400. There were no associations between sex of animals and prevalence of anti-r. 
gondii and anti-N. caninum antibodies. It is suggested the implantation of adequate 

management measures in the swine herds with the aim of preventing the transmission of 

toxoplasmosis and neosporosis to these animals, as well as the adoption of prevention 

measures by swine meat consumers of the Patos municipality because toxoplasmosis is 

a important zoonose. The detection of anti-A/. caninum antibodies in swine slaughtered 

in the public slaughterhouse of Patos, Paraiba state, is the first report of infection in this 

animal species in Northeastern Brazil. 

Key words: Seroprevalence, Toxoplasma gondii, Neospora caninum, swine, Patos. 



1. INTRODUCAO 

A carne suina e a mais produzida e consumida no mundo, representando cerca 

de 50% do consumo global de carnes. Entretanto, no comercio internacional, participa 

com menos de cinco milhoes de toneladas anuais, sendo o mercado importador bastante 

concentrado e com um menor numero de paises, perdendo em volume tanto para a carne 

de aves como para a bovina. A producao mundial de carne suina apresentou entre 2000 

e 2007, crescimento medio anual de 3,5% e deve alcancar, neste ultimo ano, cerca de 

102 milhoes de tonelada (USDA, 2007). 

A cadeia produtiva de suinos se posiciona entre as mais dinamicas do pais, pelos 

efeitos positivos e multiplicadores que causa nas cadeias de insumos, em especial do 

milho, soja e racoes, bem como nos setores de industrializacao, transporte, industria 

quimica e biologica, servicos, entre outros. Em 2006, por exemplo, foram consumidos 

pela suinocultura brasileira em torno de 27% das racoes produzidas, correspondendo a 

13,1 milhoes de toneladas, com 8,5 e 3,3 milhoes de toneladas de milho e farelo de soja, 

respectivamente (UBA, 2007). 

Dentre as doencas infecciosas que afetam a sanidade do rebanho suino e 

comprometem o desempenho reprodutivo dos planteis, a toxoplasmose assume grande 

importancia. Some-se a isso o fato de se tratar de uma zoonose de ampla distribuicao 

(ACHA e SZYFRES, 1987), e seu controle em suinos e fundamental para a protecao 

dos consumidores. 

O Neospora caninum e causa significante de abortamento em bovinos, e com 

excecao de caes, a doenca raramente e descrita em outras especies (DUBEY, 1999). A 

infeccao experimental de matrizes suinas com N. caninum resulta em transmissao 

transplacentaria (JENSEN et al., 1998), no entanto, nada se sabe sobre sua possivel 

presenca na populacao suina da Paraiba. 
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2. OBJETIVO 

Tendo em vista a carencia de informacoes acerca da neosporose e da 

toxoplasmose em suinos, tanto em nivel nacional quanto na regiao Nordeste, assim 

como a grande importancia que estes animais apresentam na cadeia epidemiologica da 

doen9a apos sua identifica9ao como hospedeiros intermediaries, o presente trabalho 

teve como objetivo determinar a prevalencia de anticorpos anti-Neospora caninum e 

anti-Toxoplasma gondii em suinos abatidos no matadouro publico de Patos, Estado da 

Paraiba, Brasil, bem como realizar uma analise de associa9ao entre a variavel sexo dos 

animais e a soroprevalencia. 

13 



3. REVISAO DE LITERATURA 

3.1 Toxoplasmose 

3.1.1 Generalidades 

A toxoplasmose, zoonose de distribuicao mundial causada pelo Toxoplasma 

gondii, tern como hospedeiros o homem e outros animais de sangue quente. A infeccao 

humana por T. gondii pode ocorrer apos o nascimento, principalmente pelo consumo de 

carne crua/mal cozida contendo cistos teciduais, bem como por alimentos e aguas 

contaminadas pelos oocistos (AMENDOEIRA et al., 1999). 

Embora esta doenca seja geralmente assintomatica e auto-limitante em 

individuos adultos imunocompetentes, causando algumas vezes apenas sinais leves e 

inespecificos como febre, indisposicao, linfoadenopatia transitoria, a infeccSo em 

gestantes pode causar serios problemas de saude no feto. Este fato e ainda mais 

relevante, principalmente se o primo-contato ocorrer durante o periodo de gesta9&o 

podendo causar transmissao transplacental^ - toxoplasmose congenita com severas 

seqiielas na crian9a, como retardo mental, cegueira e epilepsia. Obstetras devem 

apresentar as suas pacientes a importancia da pesquisa clinica e sorologica a respeito da 

infec9ao (JONES et al, 2001). 

A toxoplasmose tambem e preocupa9ao em pacientes imunocomprometidos 

como transplantados, quimioterapicos, portadores de Sindrome da Imunodeficiencia 

Adquirida, e e causa de abortamento e encefalite em animais domesticos e selvagens 

(TENTER et al., 2000; McALLISTER, 2005), tornando-se uma doen9a de importancia 

em saude publica (SPALDING et al, 2006; CRUZ et al, 2006). 

3.1.2 Agente etiologico 

O Toxoplasmoa gondii e urn coccidio que apresenta tres formas evolutivas: 

taquizoitos, bradizoitos ou cistos teciduais e oocistos; este ultimo localiza-se somente 

no intestino delgado dos felideos, que sao os hospedeiros definitivos (DUBEY, 1998). 
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Segundo Dubey (1998), o agente pertence ao reino Protista, filo Protozoa, classe 

Apicomplexa, ordem Eucoccidiida, familia Sarcocystiidae e genero Toxoplasma. 

A tintura de iodo inviabiliza os oocistos em 10 minutos, o alcool em uma hora, e 

a glicerina em cinco horas. Sao tambem destruidos pela simples fervura. Nas fezes, os 

oocistos permanecem infectantes por um ano a um ano e meio, desde que haja umidade 

e nao estejam expostos a luz solar direta. Na agua sobrevivem por um mes. Cistos de T 

gondii podem ficar viaveis por dias em carne suina e ovina a temperatura de geladeira, 

entretanto, tornam-se inviaveis ao congelamento a -12°C ou ao tratamento a 

temperaturas superiores a 67°C (DUBEY, 1996). 

Quanto a resistencia dos cistos na carne, acredita-se que eles nao resistem aos 

processos de saiga, cura ou aquecimento utilizados na confeccao de carnes 

industrializadas. Portanto, a carne industrializada apropriadamente nao e uma provavel 

via de transmissao da infeccao para o homem, assim tambem como o consumo de 

carnes congeladas, em que a maioria dos cistos sao mortos por congelamento, em 

temperaturas comumente alcancadas nos freezers domesticos. 

3.1.3 Ciclo Biologico 

Os oocistos esporulados sao de extrema importancia na disseminacao do agente 

na natureza, pois contaminam a agua, solo e alimentos que servem como via de 

transmissao para os seres humanos e outros animais, principalmente herbivoros 

(DUBEY, 1998). Alem dos oocistos, outras formas evolutivas existentes na fase aguda e 

cronica da infeccao como taquizoitos e cistos podem ser transmitidas a um hospedeiro 

suscetivel, ampliando o risco de infeccao. Os cistos teciduais encontrados nos 

hospedeiros intermediaries e mesmo nos hospedeiros definitivos, os quais contem no 

seu interior os bradizoitos, desempenham um papel importante na infeccao dos 

carnivoros, inclusive os seres humanos (VIDOTTO, 1992). 

O ciclo de vida e alternado entre um hospedeiro intermediario, definido como 

hospedeiro dos estagios assexuados, e um hospedeiro definitive que alberga os estagios 

sexuados (Figura 1). Possuem como formas de desenvolvimento o taquizoito, o 

bradizoito e os esporozoitos em oocistos (MACEDO, 1994). 

O ciclo biologico do T. gondii e heteroxeno facultative A fase sexuada de 

desenvolvimento ocorre somente nos felideos silvestres e gatos domesticos, hospedeiros 
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definitivos do agente. Com o desenvolvimento enteroepitelial nessas especies, ha a 

formacao de oocistos os quais sao eliminados juntamente com as fezes, contaminando o 

meio ambiente, porem, nesses animais, tambem pode ocorrer paralela ou 

simultaneamente, a multiplicacao extra-intestinal assexuada (taquizoitos e bradizoitos). 

Nos hospedeiros intermediaries, como os seres humanos, ovinos e caprinos, ocorre 

unicamente a forma de multiplicacao assexuada (DUBEY, 1986). 

Figura 01. Ciclo de vida do Toxoplasma gondii. (DUBEY, 2004) 
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3.1.4 Hospedeiros 

Os hospedeiros definitivos da infeccao sao os felideos, sendo que os gatos 

domesticos possuem papel fundamental na transmissao de T. gondii para o homem e 

outros animais, os hospedeiros intermediaries (DUBEY et al. 1995). 

O gato e considerado a principal fonte de infeccao para suinos, e demais 

especies de vertebrados, atraves da contaminacao da agua e racao com oocistos 

(VIDOTTO et al., 1990; ARAUJO, 1999). Os suinos podem, tambem, ingerir cistos 

teciduais comendo roedores infectados ou carne infectada, oferecida na forma de restos, 

ou adquirir infeccao transplacental^ (GIRALDI et al., 1991; LINDSAY et al., 1992). 

Os principais animais domesticos hospedeiros intermediaries do T. gondii sao os 

suinos, ovinos e caprinos, nos quais ocorre a formacao de cistos tissulares. Cistos 

tambem podem ser encontrados, embora com menor frequencia, em tecidos de caes, 

equinos, aves domesticas e coelhos. Raramente sao encontrados cistos em tecidos de 

bubalinos e bovinos (TENTER et al., 2000). 

3.1.5 Sinais Clinicos e Lesdes 

A toxoplasmose em animais e predominantemente assintomatica. Nos animais 

jovens, particularmente em caes, gatos e leitoes, na forma aguda, os sinais incluem 

febre, anorexia, tosse, dispneia, diarreia, ictericia e disfuncao do sistema nervoso 

central. As lesoes incluem pneumonite, linfadenite, hepatite, miocardite e 

encefalomielite (MERCK, 1996). No entanto, os maiores problemas sao de ambito 

reprodutivo, tais como abortamento, repeti9ao de cio, natimortalidade e natimorbidade 

(VIDOTTO et al. 1992). 

A toxoplasmose e uma zoonose e pode causar, em humanos, linfadenopatia, 

encefalite em individuos imunodeprimidos, particularmente nos portadores de AIDS 

(Sindrome da Imunodeficiencia Adquirida) e grave infec9ao pre-natal, quando a primo-

infec9cao ocorre durante a gesta9ao (ACHA & SZYFRES, 1987). 
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3.1.6 Transmissao 

Segundo Dubey et al. (1995), os suinos adquirem a toxopalsmose pela ingestao 

de agua e racao contaminadas com oocistos presentes nas fezes de felinos, cistos 

presentes em carnes infectadas ou por via transplacentaria. 

A transmissao para o ser humano pela ingestao de cistos viaveis, presentes em 

carnes de animais infectados, e que a linha de inspecao nao sao visualizados, e de 

grande importancia epidemiologica. Portanto, a determinacao da prevalencia desta 

parasitose em animais destinados ao consumo humano e de grande auxilio para o 

conhecimento da epidemiologia desta zoonose (MOURA et al. 2007). 

O homem adquire a infeccao por tres vias principals: ingestao de cistos teciduais 

em carne crua ou mal cozida, a ingestao de oocistos esporulados e a via transplacentaria 

(FRENKEL, 1990). A transmissao congenita e importante, tanto para saude publica 

quanto para sanidade animal e pode ocorrer quando femeas nao infectadas contraem o 

parasita durante a prenhez (DUBEY, 1994). 

Embora seja possivel que o ciclo do T. gondii possa ser perpetuado na ausencia 

de felinos, parece que esses animais sao de importancia primaria na transmissao da 

toxoplasmose na maioria das regioes do mundo (FRENKEL, 1991; FELDMAN, 1974). 

Ainda que o gato se constitua no unico hospedeiro urbano completo, outros felideos 

silvestres tambem sao capazes de eliminar formas infectantes do protozoario atraves das 

fezes, mantendo o ciclo epidemiologic© em areas nao urbanizadas (FELDMAM, 1982; 

FOCACCIA et al. 1982). 

3.1.7 Diagnostico 

Os recursos sorologicos usualmente utilizados para o diagnostico da 

toxoplasmose incluem a hemaglutinacao indireta (HAI), descrita pela primeira vez por 

JACOBS & LUNDE (1957), como uma tecnica que revela constituintes citoplasmaticos 

de origem proteica, e a imunofluorescencia indireta (IFI), que revela anticorpos IgM ou 

IgG, dirigidos contra os antigenos de superficie do T. gondii, de acordo com o 

conjugado anti-gamaglobulina utilizado (CAMARGO, 1974). 

A utilizacao da IFI no diagnostico, inqueritos e levantamentos epidemiologicos 

tern sido de aceitacao universal, tanto para a especie humana como para outras especies 
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animais, por ser considerada de facil realizacao e de grande sensibilidade (ARAUJO, 

1999). 

O inconveniente da IFI, mencionado por CORCUERA et al. (1981), e necessitar 

pessoal especializado para a interpretacao dos resultados, alem do alto preco do 

microscopio de imunofluorescencia. 

3.1.8 Controle e PrevencSo 

A prevencao da toxoplasmose torna-se mais importante em 

imunocomprometidos e mulheres gravidas (feto), visto que em tais condicoes a doenca 

pode ser fatal (LUFT, 1989; DESMONTS et al.1990). A rotina de lavar as maos antes 

de se alimentar e a de comer somente carnes que sofreram o tratamento termico correto 

devem ser adotadas. Luvas devem ser utilizadas quando houver a necessidade de se 

trabalhar com terra ou areia, pois podem estar contaminadas com fezes de gato 

(KAPPERUD etal, 1996). 

Os gatos domesticos, como animais de companhia, podem ser mantidos no 

interior de residencias com o minimo de contato com o meio externo, com a 

alimentacao controlada e a oferta de racao ou alimentos que sofreram tratamento 

termico acima de 67°C (DUBEY, 1996; TENTER et al. 2000). Em gatos com maior 

acesso ao meio externo pode ser colocada uma coleira com guizo, dessa forma e mais 

dificil a caca de roedores e passaros (FRENKEL, 1990). 

3.1.9 Importancia em Saude Publica 

Segundo Fialho e Araujo (2002), os levantamentos sorologicos da toxoplasmose 

na especie suina servem para avaliar, alem da ocorrencia dessa infeccao, o risco a que 

estao expostos os humanos que ingerem carne crua ou mal cozida desses animais. 

Devido a este fato, diversos autores realizaram estudos soro-epidemiologicos em suinos 

de diferentes regioes do Brasil (ISHIZUKA 1978, VIDOTTO et al. 1990, GARCIA et 

al. 1999, TSUTSUI et al. 2003). Segundo Dias e Freire (2005) a alta producao e o 

consumo de carne suina, a elevada disseminacao e prevalencia do T. gondii, associada 

ao fato de que os cistos nao sao detectaveis ao abate; torna este alimento, quando 

ingerido cru ou mal cozido, uma importante via de transmissao da toxoplasmose ao 

homem. 
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Dias et al. (2005), com o objetivo de verificar a presenca de cistos de T. gondii 

em cento e quarenta e nove lingiiicas de origem suina tipo frescal, encontraram treze 

(8,72%) amostras positivas, inferindo a importancia deste produto carneo na cadeia 

epidemiologica da toxoplasmose. Mais recentemente Frazao et al. (2006) estudando 

encefalos de suinos comercializados para o consumo humano no municipio de Campos 

dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, verificaram o percentual de 50% de 

positividade para presenca do parasito. Levando em consideracao que muitas vezes os 

cerebros, juntamente com a musculatura sao utilizados na preparacao de embutidos 

(lingiiica e chourico), existe um risco real de infeccao pelo consumo de visceras cruas 

desses animais (SUAREZ ARANDA et al. 2000). 

Outro fator a ser considerado e a importancia dos suinos como fonte de infeccao 

para magarefes e outros funcionarios de frigorificos que lidam diretamente com esses 

animais e suas carcacas. Millar et al.( 2007) submeteram 156 trabalhadores de um 

frigorifico em Palmas, PR, a pesquisa de anticorpos anti-Toxoplasma gondii por meio 

da reacao de imunofluorescencia indireta, obtendo um percentual de 58,6% de soro-

reagentes. 

A maioria das infeccoes e assintomatica, sendo a doenca uma excecao no 

homem (FRENKEL, 1991). Varios inqueritos realizados no Brasil em populacoes 

urbanas e rurais e inclusive em indigenas tern demonstrado a prevalencia de 

sororeagentes, geralmente acima de 50% nas amostras analisadas (COUTINHO et al. 

1981). Em algumas regioes, 40% a 70% dos adultos aparentemente saos apresentam-se 

positivos para toxoplasmose em testes sorologicos (KAWAZOE, 1995). Esta varia9ao 

da prevalencia parece ser devido a fatores geograficos, climaticos, habitos alimentares, 

tipos de trabalho etc. (FRENKEL, 1991). 

A toxoplasmose e importante doen9a para o homem. Como para os animais, a 

toxoplasmose-infec9ao e muito comum na especie humana, enquanto a toxoplasmose-

doen9a tern muito menor incidencia. Dubey (1977) cita trabalhos que chegam a mostrar 

que na Fran9a e em El Salvador 87% da popula9ao adulta tern anticorpos 

antitoxoplasma; em outros locais, as taxas sao menores. Ha associa9ao entre 

toxoplasmose humana e popula9ao de gatos, mas tambem os habitos alimentares tern 

importancia na doen9a humana, sendo importante via de transmissao o consumo de 

carnes mal cozidas. 

Infec9oes congenitas ocorrem quando uma gestante se infecta durante a prenhez, 

mas ha casos de mulheres que tern repetidos problemas gestacionais e infec9oes de seus 
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fetos. Criancas que nao sao abortadas e sofrem toxoplasmose congenita podem nascer 

com retinocoroidite, hidrocefalia, estado convulsivo e calcificacoes cerebrais que geram 

sintomas de foco ou gerais. 

3.1.10 Toxoplasma gondii em suinos 

Entre os animais de producao, o suino e um dos que mais comumente apresenta-

se infectado, juntamente com ovinos, caprinos e coelhos (DUBEY & THULLIEZ, 

1993). Nos suinos, T. gondii pode permanecer viavel na musculatura por mais de um 

ano (DUBEY, 1994), ou ainda, durante toda sua vida (TENTER et al., 2000), na forma 

de cistos. 

A importancia de suinos como fonte de infeccao para T. gondii ja foi relatada 

por diversos autores. Dubey (1998) isolou T. gondii em 14 de 16 suinos positivos para 

Toxoplasmose. O parasita foi isolado de coracao, lingua, cerebro e diafragma dos 

animais. O autor relata ainda a possibilidade de outros tecidos estarem infectados. 

Surtos de toxoplasmose tern ocorrido em suinos de varios paises, e os principais 

sinais clinicos tern sido pneumonicos, encefaliticos e de aborto (DUBEY, 1977). 

Segundo Tainturier et a/. (1980), pode haver abortamento em pequena proporcao, 

porem a maior importancia e a doenca dos neonatos; os leitoes podem nascer normais e 

apresentarao a doenca desde o 2° dia de vida mas, mais comumente na l a a 3a semana, 

ou podem apresenta-la meses mais tarde. 

3.2 NEOSPOROSE 

3.2.1 Generalidades 

A neosporose e uma doenca infecciosa de origem parasitaria, causada pelo 

protozoario Neospora caninum, parasito intracelular obrigatorio, constituindo uma 

doenca de importancia economica e expressao mundial, sendo a principal causa de 

abortamentos em bovinos (DUBEY & LINDSAY, 1996). 

O relato inicial do achado de um protozoario em tecidos de caes com 

sintomatologia semelhante a toxoplasmose foi feito na Noruega por Bjerkas et al(1984), 

quando este foi verificado em uma ninhada de caes da raca boxer com meningo 
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encefalite e miosite. Ao microscopio optico, o parasita lembrava o Toxoplasma gondii, 

mas nao reagia imuno-histoquimicamente com anticorpos anti T. gondii. Estudos ultra 

estruturais posteriores indicaram que esse parasito era diferente de outros protozoarios 

conhecidos (Dubey, 1996). 

O Neospora caninum foi identificado pela primeira vez por Dubey et al. (1988) 

em caes com encefalomielite e, antes dessa descricao, era confundido com T gondii. 

Taquizoitos, cistos contendo bradizoitos e oocistos sao os estagios infectantes 

identificados de N. caninum (DUBEY & LINDSAY, 1996; McALLISTER et al., 1998; 

LINDSAY et al., 1999). Os cistos sao encontrados principalmente no sistema nervoso 

central (SNC) e taquizoitos ja foram observados em celulas de diversos orgaos de 

animais infectados (DUBEY & LINDSAY, 1996). 

3.2.2 Agente etiologico 

Neospora caninum e um protozoario pertencente ao filo Apicomplexa 

semelhante ao Toxoplasma gondii, mas apresenta diferencas estruturais e antigenicas 

(DUBEY et al, 1988). De acordo com Current et al. (1990), Cavalier-Smith (1993) e 

Dubey et al. (2002), a classificacao taxonomica do N. caninum e a seguinte: filo 

Apicomplexa, classe Sporozoasida, sub-classe Coccidiasina, ordem Eucoccidiorida, 

sub-ordem Eimeriorina, familia Sarcocystidae, sub-familia Toxoplasmatinae e genero 

Neospora. 

Marsh et al. (1998) propuseram N. hughesi como uma especie distinta para um 

isolado proveniente de um equino, com base em diferencas moleculares. Os isolados 

bovino e canino foram considerados o mesmo organismo (MARSH et al., 1998; 

DUBEY, 1999). 

3.2.3 Ciclo biologico 

Ha tres estagios conhecidos do parasita: esporoitos, contidos no oocisto, 

taquizoitos (estagio de multiplicacao intracelular rapida) e bradizoitos (estagio de 

multiplicacao intracelular lenta), contidos no cisto tecidual (DUBEY & LAPPIN, 1988). 

Os oocistos sao excretados nas fezes do cao (Figura 02), enquanto os taquizoitos e 

bradizoitos estao presentes nos tecidos. 
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Oocistos esporulados no meio ambiente sao ingeridos pelo hospedeiro 

intermediario; os esporozoitos contidos nos oocistos sao liberados no trato intestinal, e 

atingem celulas neurais, macrofagos, fibroblastos, celulas do endotelio vascular, 

miocitos, celulas do epitelio tubular renal e hepatocitos atraves da corrente sanguinea e 

linfatica, invadem e transformam-se em taquizoitos por endodiogenia, causando lesoes 

teciduais propagando a infeccao em varios tecidos do hospedeiro (DUBEY et al., 1988). 

No interior das celulas os taquizoitos podem se transformar em bradizoitos (DUBEY et 

al., 1988). Os cistos teciduais sao encontrados no cerebro, medula espinhal, nervos e 

retina (DUBEY e LINDSAY, 1996). 

0 CICLO 0ANE0SP0R0SE 

Figura 02.Ciclo de vida do Neospora caninum. Fonte: www.cnpgc.embrapa.br 
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3.2.4 Hospedeiros 

Os caes sao os hospedeiros definitivos do parasito (McALLISTER et al., 1998). 

Os oocistos eliminados nas fezes do hospedeiro definitivo permanecem viaveis por 

longo periodo e sao consumidos pelo hospedeiro intermediario por meio de alimentos 

contaminados (ANDREOTTI, 2001). 

O N. caninum tern sido encontrado parasitando naturalmente bovinos, ovinos, 

caprinos, bubalinos, canideos, cervideos e camelos, que sao considerados os 

hospedeiros intermediarios. Infeccoes experimentais tern sido obtidas em suinos, 

leporinos, felinos, canideos (raposas, dingos e coiotes), roedores (camundongos, ratos e 

gerbils), raccoons e primatas. Ate o momento nao ha evidencias da capacidade deste 

agente em infectar os seres humanos (DUBEY, 2003). No entanto, devido a dois 

macacos Rhesus (Macaca mulata) terem apresentado susceptibilidade a infeccao por N. 

caninum (BARR et al., 1994) ha a preocupacao sobre o seu potencial zoonotico. 

3.2.5 Sinais clinicos 

A sintomatologia no cao com neosporose pode variar amplamente. Sinais 

neurologicos, que dependem do sitio parasitado, podem ser observados e se expressam 

como hiperextensao rigida dos membros posteriores, dificuldade em deglutir, paralisia 

da mandibula, flacidez muscular, atrofla muscular e paralisia de nervos faciais. Tern 

sido relatados tambem casos de dermatites, cardiomiosite e pneumonia. Animais de 

qualquer idade podem ser infectados, mas parece que filhotes sao mais acometidos, 

principalmente pela forma neurologica (BARBER, TREES, 1996; DUBEY et al., 1998; 

DUBEY, 1999). 

As vacas infectadas geralmente sao portadoras assintomaticas, os abortamentos 

se concentram no segundo terco da gestacao e a media e em torno de cinco meses e 

meio. A infeccao por N. caninum pode resultar em abortamentos, mumificacoes, mortes 

no utero seguidas de absorcoes e natimortos. Os bezerros que nascem vivos podem ter 

sinais clinicos de paralisia, baixo crescimento e ganho de peso. Tambem podem estar 

infectados no utero, mas sem sinais clinicos, fato que contribui para persistencia e 

disseminacao cronica no rebanho (DUBEY & LINDSAY, 1996). A variacao das 

manifestacoes clinicas depende da idade do feto, do estagio de desenvolvimento do 
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sistema imune, tempo de exposicao ao parasita e distribuicao das lesoes no SNC 
(FERREIRA, 2000). 

3.2.6 Transmissao 

O protozoario se mantem na natureza por meio de infeccao vertical e horizontal. 

A transmissao horizontal se da por meio da ingestao de agua e alimentos contaminados, 

com oocistos eliminados nas fezes de caes e coiotes infectados (GONDIM et al., 2004). 

A infeccao vertical e responsavel pela disseminacao e manutencao do patogeno em 

rebanhos bovinos por varias geracoes (BJORKMAN et al., 1996). A transmissao do 

agente parece ser mais comum no terco final da gestacao, porem, os poucos estudos sao 

insuficientes para confirmar esse fato. Nas pesquisas realizadas, na maioria das vezes, 

sao utilizados animais recem nascidos para evidenciar a transmissao vertical, como no 

trabalho de Pare et al. (1994), que observaram um indice de 81% na transmissao vertical 

de N. caninum a partir de vacas soropositivas. 

A transmissao transplacentaria foi demonstrada em caninos, felinos, ovinos, 

bovinos, camundongos e suinos (DUBEY e LINDSAY, 1989; BARR et al., 1994; 

COLEetal., 1995). 

3.2.7 Diagnostico 

O diagnostico da neosporose e baseado na deteccao de anticorpos anti N. 

caninum (BJORKMAN e UGGLA, 1999). Tecnicas sorologicas para deteccao de 

anticorpos especificos incluem a reacao de imunofluorescencia indireta (RIFI), como 

prova de referenda, e o ensaio enzimatico (ELISA). Um resultado sorologico positivo 

identifica um animal adulto infectado, pela elevada sensibilidade e especificidade das 

tecnicas, mas um resultado negativo nao descarta por completo a infeccao, porque os 

anticorpos sericos anti-A^ caninum podem flutuar com a idade e o estado de gestacao 

(PEREIRA-BUENO et. al, 2003). 

A RIFI utiliza taquizoitos intactos e os anticorpos detectados sao direcionados 

contra proteinas de superficie, consideradas antigenos mais especificos quando 

comparados aos componentes intracelulares de parasitos apicomplexos (BJORKMAN 

etal, 1996;PACKHAMe/a/., 1998). 
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Assim sendo, a RIFI para deteccao de anticorpos anti-N. caninum nao apresenta 

reacao cruzada significante com outros coccidios, como o T. gondii (TREES et al, 

1993; DUBEY et al, 1996a), porem, foi demonstrado no conoide, estrutura do 

complexo apical, epitopos que reagem cruzadamente entre Eimeria spp., T. gondii e N. 

caninum (SASAI et al, 1998). Contudo, DUBEY, (1996), ao examinarem a resposta 

sorologica de bovinos, ovinos, caprinos, suinos, coelhos, camundongos e ratos 

experimentalmente infectados encontraram pouca ou nenhuma reacao cruzada com o T. 

gondii usando a tecnica de RIFI. 

A imuno-histoquimica (IHQ), e uma tecnica relativamente pouco sensivel para 

detectar o parasito em tecidos do hospedeiro, devido ao baixo numero de parasitos, e, 

algumas vezes a baixa qualidade do tecido fetal, que pode estar autolisado, mumificado 

ou macerado (BASZLER et al., 1990). 

3.2.8 Controle e PrevencSo 

E importante a adocao de medidas efetivas de controle evitando que a doenca 

permaneca cronicamente no rebanho, causando varias consequencias. Entre as medidas 

se destacam: no caso de transferencia de embriao, uso somente de receptoras 

soronegativas; reducao da exposi9ao de caes a tecidos infectados como placenta, fetos 

abortados e tambem de outros animais como aves e roedores aos suinos; remocao de 

fetos, crias mortas e placentas dos hospedeiros definitivos; uso de maternidades 

individuals; reduzir o numero de caes co-habitando com o rebanho; cobrir os alimentos; 

enviar ao laboratorio fetos abortados e placenta para diagnosticar a causa do 

abortamento e fazer a sorologia do rebanho. 

A protecao dos alimentos e da agua contra a contamina9ao com fezes de caes e a 

remo9ao dos fetos abortados e restos de placenta sao importantes medidas que previnem 

a infec9ao por ingestao, tanto pelas porcas quanto pelos caes. Outra pratica 

recomendavel e evitar o fornecimento de carne crua aos caes uma vez que, se ela estiver 

contaminada, alem de se infectar, o animal se tomara um hospedeiro definitive 

26 



4. MATERIAL E METODOS 

0 

4.1. Area de Estudo 

Foram utilizadas amostras sanguineas de suinos procedentes do matadouro 

publico da cidade de Patos, localizada na regiao oeste do Estado da Paraiba, Brasil. 

A microrregiao de Patos compreende os municipios de Areia de Baraunas, 

Cacimba de Areia, Mae d'Agua, Passagem, Patos, Quixaba, Santa Teresinha, Sao Jose 

de Espinharas e Sao Jose do Bonfim. 

As propriedades situadas nesta regiao adotam o sistema de criacao "fundo de 

quintal", visando a producao de animais para consumo proprio e para venda. 

4.2 Amostragem 

Para o calculo do numero de animais a serem utilizados, foram considerados os 

seguintes parametros: (a) prevalencia esperada; (b) erro absoluto; e (c) nivel de 

confianca. O calculo foi feito com a formula para amostras simples aleatorias 

(THRUSFIELD, 1995): 

^ Z 2 xp(\-p) 

onde: 

Z = 1,96 (nivel de confianca de 95%) 

p = prevalencia esperada de 50% (maximizacao de amostra) 

d = erro absoluto de 10% 

O numero de animais a serem utilizados foi de 96. Por motivo de seguranca, foi 

colhido sangue de 130 animais, totalizando 45 machos e 85 femeas 
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4.3 Colheita das amostras 

As coletas de sangue foram feitas no periodo de outubro a novembro de 2006, 

sempre nas sextas feiras. Os animais foram contidos e realizou-se a colheita de sangue 

venoso atraves de venocentese da veia cava cranial antes do abate dos mesmos. O 

sangue colhido foi acondicionado em tubos de vidro esteril, identificados e mantidos em 

temperatura ambiente para posterior centrifugacao, com retracao do coagulo e obtencao 

do soro. O soro foi estocado a -20°C ate a realizacao das provas sorologicas. 

4.4 Provas sorologicas 

4.4.1 Deteccao de anticorpos anti-T. gondii 

4.4.1.1 Reacao de imunofluorescencia indireta (RIFI) 

No preparo das laminas para RIFI utilizou-se uma suspensao de taquizoitos da 

amostra RH de T. gondii obtidos atraves de lavado intraperitoneal de camundongos 

experimentalmente infectados para esta finalidade segundo protocolo de Souza (2001). 

A sensibilizacao das laminas para a RIFI foi feita com 20 uL da suspensao de 

taquizoitos em cada um dos orificios e deixou-se secar a temperatura ambiente. Apos a 

secagem, adicionou-se metanol para a fixacao destes nas laminas. Apos secagem, as 

laminas foram devidamente acondicionadas em caixas de polipropileno a temperatura 

de -20 °C ate o momento do uso. 

A reacao de imunofluorescencia indireta para a deteccao de anticorpos anti-71 

gondii foi realizada seguindo o protocolo descrito por Camargo (1974). 

As amostras de soro foram diluidas a 1:64 em PBS - RIFI com pH 7,6 e 

incubadas a 37 °C durante 30 minutos, em camara umida. Apos tres lavagens por 10 

minutos com PBS - RIFI pH 7,6, as laminas foram secas a temperatura ambiente e 

adicionou-se 20uL do conjugado anti-IgG marcado com isotiocianato de fluoresceina 

em solucao de PBS - RIFI com pH 7,6 contendo Azul de Evans 0,01% previamente 

diluido a 1:400 e novamente incubadas a 37°C, por 30 minutos, em camara umida. 

Em seguida as laminas foram lavadas em PBS - RIFI pH 7,6, durante 10 

minutos, por tres vezes consecutivas e secas a temperatura ambiente. A montagem foi 

feita com laminula e glicerina tamponada com pH 8,0. 
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Em todas as laminas havia um soro controle positivo e outro negativo, os quais 

orientavam a interpretacao da correspondente reacao. A leitura foi realizada em 

microscopio de fluorescencia (Olympus - modelo BX 60 F5) com aumento de 400X. 

Foi considerado como reacao positiva a fluorescencia verde-maca intensa total na 

superficie dos taquizoitos, adotando-se como positivos todos os soros reagentes na 

diluicao 1:64 e negativas as reacoes que possuiam fluorescencia apical ou parcial. As 

amostras de soro dos caprinos reagentes foram submetidas a diluicoes seriadas de razao 

dois ate a obtencao da maior dilui9ao positiva na RIFI. O titulo do soro foi a reciproca 

da maior dilui9ao que apresentou resultado positivo. 

4.4.2 Deteccao de anticorpos anti-TV. caninum 

4.4.2.1 Reacao de imunofluorescencia indireta (RIFI) 

No preparo das laminas para RIFI utilizou-se uma suspensao de taquizoitos da 

cepa NC-1 de N. caninum. Os taquizoitos foram suspensos em solu9ao fisiologica de 

NaCl a 0,85% e contados em camara de Neubauer (hematocitometro), de modo que 

mantivessem a concentra9ao de 107 taquizoitos/mL. Os P090S das laminas foram entao 

preenchidos, sendo o excesso removido. Apos secar por aproximadamente uma hora em 

temperatura ambiente, as laminas foram fixadas com metanol e apos totalmente secas 

foram devidamente acondicionadas em caixas de polipropileno a temperatura de -20 °C 

ate o momento do uso. 

A rea9ao de imunofluorescencia indireta para a detec9ao de anticorpos anti-N. 

caninum foi realizada seguindo a metodologia preconizada por DUBEY et al. (1988b). 

Adicionou-se em cada orificio da lamina 20uL do soro a ser testado previamente 

diluido a 1:50 em solu9ao salina tamponada com fosfato (PBS) pH 7,2. O material foi 

incubado por 30 minutos a temperatura de 37 °C em camara umida. Em seguida, cada 

lamina foi submetida a tres lavagens de cinco minutos, em uma cuba de vidro contendo 

solu9ao tampao carbonata de lavagem pH 9,0. 

As laminas foram secas a temperatura ambiente, e em cada orificio foi 

acrescentado o conjugado (anti-IgG marcado com isotiocianato de fluoresceina - Sigma 

F-7367), utilizado na dilui9ao de 1:400 em PBS - RIFI pH 7,6. As laminas foram 

novamente incubadas por 30 minutos a 37 °C e lavadas mais tres vezes em solu9ao 

tampao carbonata de lavagem, pH 9,0, durante cinco minutos cada. Apos a secagem a 
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temperatura ambiente, realizou-se a montagem com laminula utilizando-se glicerina 

tamponada pH 8,0. 

As leituras das reacoes foram realizadas em microscopio equipado para 

fluorescencia (Olympus - modelo BX60 - FLA) no aumento de 400x. As reacoes foram 

consideradas positivas quando os taquizoitos apresentavam fluorescencia periferica total 

(PARE et a/., 1994). Tambem foram utilizados soros controles positivos e negativos. As 

amostras de soro reagentes na diluicao 1:50 foram consideradas positivas (LINDSAY et 

al, 1995; BARBER et al, 1997; BJORKMAN & UGGLA, 1999; CHEADLE et al, 

1999; JOLLEY et al, 1999) e submetidos a diluicoes seriadas de razao dois ate a 

obtencao da maior diluicao positiva na RIFI. O titulo do soro foi a reciproca da maior 

diluicao que apresentou resultado positivo. 

4.5 Analise estatistica 

Para a verificacao de uma possivel associacao entre sexo dos animais e 

soroprevalencia de anticorpos anti-T. gondii e anti-N. caninum, foi utilizado o teste de 

qui-quadrado (ZAR, 1999), com nivel de significancia de 5%. Para a analise, foi 

utilizado o programa Epilnfo versao 6.04. 
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5. RESULT ADOS 

5.1 Toxoplasma gondii 

Dos 130 suinos analisados, 47 foram soropositivos pela reacao de 

imunofluorescencia indireta, resultando em uma prevalencia de 36,15% (Tabela 1). 

Entre os suinos machos, a soroprevalencia foi de 37,7%, e entre as femeas foi de 

35,29%. Nao houve associacao entre o sexo e a soroprevalencia de anticorpos anti-7*. 

gondii (p > 0,05). 

Do total de soros analisados, oito (17,02%), sete (14,89%), dez (21,27%), 

dezesseis (34,04%), cinco (10,63%) e um (2,12%) foram positivos com titulos de 64, 

128, 256, 512, 1024 e 2048, respectivamente (Tabela 2). 

Tabela 1 - Prevalencia de anticorpos anti-Toxoplasma gondii segundo o sexo em suinos 
abatidos no matadouro publico de Patos, Paraiba, Brasil. Patos, PB, 2006. 

SEXO SOROPREVALENCIA 

N° total de animais N° de positivos % 

Macho 45 17 37,8% 

Femea 85 30 35,29% 

TOTAL 130 47 36,15% 
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Tabela 2 - Prevalencia de anticorpos anti-Ttoxoplasma gondii pela tecnica de 
imunofluorescencia indireta em 130 soros de suinos abatidos no matadouro 
publico de Patos, Estado da Paraiba, Brasil, em diferentes diluicoes. Patos, 
PB, 2006. 

Titulacao Numero de suinos positivos (%) 
1:64 08 17,02 

1:128 07 14,89 
1:256 10 21,27 
1:512 16 34,04 

1:1024 05 10,63 
1:2048 01 2,12 
1:4096 - -

Total 47 100 

5.2 Neospora caninum 

Dos 130 suinos analisados, quatro foram soropositivos pela reacao de 

imunofluorescencia indireta, resultando em uma prevalencia de 3,08% (Tabela 3). Entre 

os suinos machos, a soroprevalencia foi de 2,2%, e entre as femeas foi de 3,52%. 

Tambem nao houve associacao entre sexo dos animais e soroprevalencia de anticorpos 

mti-N. caninum (p > 0,05). 

Dos soros analisados, dois (50,0%), um (25,0%) e um (25,0%) foram positivos 

com titulos de 50, 200 e 6400, respectivamente (Tabela 4). 

Tabela 3 - Prevalencia de anticorpos anti-Neospora caninum segundo o sexo em suinos 
abatidos no matadouro publico de Patos, Paraiba, Brasil. Patos, PB, 2006. 

SEXO SOROPREVALENCIA 

N° de animais N° de positivos % 

Macho 45 01 2,22% 

Femea 85 03 3,52% 

TOTAL 130 04 3,08% 
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Tabela 4 - Prevalencia de anticorpos anti-Neospora caninum pela tecnica de 
imunofluorescencia indireta em 130 soros de suinos abatidos no matadouro 
publico de Patos, Estado da Paraiba, Brasil, em diferentes diluicoes. Patos, 

. PB, 2006. 

Titulacao Numero de suinos positivos Prevalencia (%) 

1:50 02 50% 

1:100 - -

1:200 01 25% 

1:400 - -
1:6.4000 01 25% 

Total 04 100% 
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6. DISCUSSAO 

A frequencia de anticorpos anti-Toxoplasma gondii obtida nesta pesquisa foi de 

36,15%. Este percentual, embora alto, nao difere dos valores obtidos para suinos em 

varias regioes do Brasil: 22,5% (CORREA et al. 1978) e 29,72% (BARCI, 1998) em 

Sao Paulo; 37,84% (VIDOTTO et al. 1990) e 24% (GARCIA et al. 1999) no Parana; e 

33,75% no Rio Grande do Sul (FIALHO & ARAUJO 2003). Por outro lado, 

soroprevalencia de 1,11% foi obtida no Rio de Janeiro (SOUZA 1995) e 15,35% no 

Parana (TSUTSUI et al. 2003). 

Em estudo realizado por Araujo (1999), foram colhidas 274 amostras de sangue 

de suinos em abatedouros da regiao de Erechim (RS) e foi verificada a frequencia de 

7,3% de animais sororreagentes para o T. gondii pela imunofluorescencia indireta. Em 

animais de abatedouros do Estado de Sao Paulo, Suarez-Aranda et al. (2000) obtiveram 

resultados semelhantes, uma vez que a taxa de sororeagentes foi de 9,6%. 

Em estudo sobre a frequencia de suinos sororreagentes para T. gondii realizado 

em Porto Alegre, Fialho e Araujo (2003) encontraram 33,75% de animais positivos, 

utilizando a RIFI como teste diagnostico e empregando como ponto de corte a diluicao 

1:16; no teste de hemaglutinacao indireta com ponte de corte 1:64, a soropositividade 

foi de 20%. Tsutsui et al. (2003) observaram 15,35% (80/521) de suinos positivos na 

regiao de Londrina. 

A comparacao da prevalencia de anticorpos anti-T. gondii encontrada no 

presente trabalho com aquelas obtidas em estudos realizados em outras regioes flea um 

tanto quanto dificultada, uma vez que as metodologias empregadas em estudos 

epidemiologicos nao sao padronizadas, bem como sao empregados varios testes 

sorologicos com valores de sensibilidade e especificidade distintos (DAMRIYASA et 

al., 2004). De qualquer maneira, essas diferencas nas soroprevalencias podem ser 

explicadas por variacoes nos fatores de risco e nas fontes de infeccao nas diferentes 

regioes, utilizacao de testes sorologicos e pontos de corte distintos e diferentes 

delineamentos amostrais. 

WENTZ et al. (1988) e SOUZA (1995) relacionaram os mais baixos valores de 

prevalencia encontrados em suinos de pedigree ao maior cuidado dispensado pelos 
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produtores, ao uso de racoes industrials nao contaminadas, a um controle mais efetivo 

dos roedores e a um sistema de limpeza e desinfeccao mais rigoroso. No geral, estes 

fatores nao sao aplicados aos animais abatidos no municipio de Patos, PB, no qual foi 

demonstrada a alta frequencia de anticorpos anti- T. gondii e onde a maioria dos animais 

abatidos para consumo e oriunda de pequenas criacoes, nas quais predomina a 

agricultura familiar e que nao tern condicoes de fornecer para esses animais racoes 

balanceadas, bem como a existencia de saneamento e higiene deficitarios. 

A frequencia de anticorpos anti-Af. caninum obtida nesta pesquisa foi de 3,08%. 

Estudos recentes conduzidos em varios paises demonstram que a prevalencia de 

anticorpos anti-N. caninum em suinos e muito baixa. HELMTCK et al. (2002) 

realizaram um inquerito sorologico em 454 animais na Inglaterra e no Pais de Gales, 

utilizando o teste de ELISA indireto como prova de triagem e a RIFI como teste 

confirmatorio. Nesse trabalho, todos os animais foram soronegativos. Ja Damriyasa et 

al. (2004) colheram 2041 amostras de sangue de suinos provenientes de 94 propriedades 

em Hesse, na Alemanha, e verificaram que apenas um animal foi sororreagente para o 

N. caninum, utilizando o ELISA indireto como teste de triagem e como teste 

confirmatorio a tecnica de Immunoblothing. WYSS et al. (2000) observaram 3% e 1% 

de soropositividade em matrizes e suinos na fase de engorda, respectivamente, na Suica, 

utilizando o teste de ELISA indireto, no entanto, todos os animais foram negativos pela 

reacao em cadeia pela polymerase (PCR). 

Nao foi observada associacao estatistica entre o sexo dos suinos analisados e a 

soroprevalencia de anticorpos anti-Af. caninum e anti-T. gondii, indicando que machos e 

femeas estao igualmente expostos ao risco de infeccao. 
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7. CONCLUSAO 

A prevalencia de anticorpos anti-Neospora caninum foi relativamente baixa 

(3,08%), e de anticorpos anti-Toxoplasma gondii foi alta (36,15%) em suinos abatidos 

no matadouro publico de Patos, Paraiba. Isso e de suma importancia, tanto do ponto de 

vista economico quanto do aspecto de saude publica, pois ambas as doencas causam 

serios problemas reprodutivos nos animais e a toxoplasmose e uma importante zoonose. 

Some-se a isso o fato de que a deteccao de anticorpos anti-Neospora caninum em suinos 

abatidos neste municipio de Patos, Paraiba, ser o primeiro relato de infeccao por este 

parasito nessa especie animal no Nordeste brasileiro. 

Sugere-se que sejam implantadas praticas adequadas de manejo nas criacoes de 

suinos com o intuito de se prevenir a transmissao de toxoplasmose e neosporose para 

esses animais. E importante salientar a relevancia da adocao de medidas de prevencao 

por parte da populacao consumidora de carne suina no municipio de Patos, uma vez que 

a toxoplasmose e uma importante zoonose, com conseqiiencias serias para mulheres 

gestantes e individuos imunocomprometidos. 
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