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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MEDEIROS, JOAO MARCOS DE ARAUJO. Avaliacao da Imunidade Passiva em 

Cabritos da Raca Moxoto. Patos - PB, CSTR, UFCG, 2007. Monografia para obtencao 

do grau de Medico Veterinario. 

A placenta dos ruminantes nao permite a passagem de imunoglobulinas das maes 

para os neonatos. O consumo de colostro e necessario para prover imunidade passiva ate 

que a imunidade dos cabritos seja estabelecida. O objetivo deste experimento foi 

identificar o manejo na fase de colostro que assegurasse a melhor aquisicao de anticorpos 

colostrais. O experimento foi realizado no Hospital Veterinario do Centro de Saude e 

Tecnologia Rural da UFCG localizado em Patos - Paraiba. Cabras da raca Moxoto tivcram 

a paricao supervisionada e amostras de sangue foram coletadas de 17 cabritos antes da 

ingestao de colostro e 48 horas apos o nascimento. Utilizando um delineamento 

inteiramente casualizado os cabritos foram divididos em dois grupos que identificaram 2 

tratamentos. No T l o colostro foi fornecido em mamadeira (140 ml) e os animais 

permaneceram com a mae ingerindo colostro a vontade por 48 horas. O T2 ingeriu colostro 

a vontade apos o parto por um periodo de 48 horas. O nivel de imunidade adquirido foi 

avaliado atraves da dosagem da proteina total. Todos os animais tiveram niveis elevados de 

proteina total, mas os animais do tratamento 2 apresentaram os maiores niveis de proteina 

total. Desta forma o manejo do Grupo 2 foi o que assegurou melhor aquisicao de 

imunidade passiva. 

Palavras chaves: imunoglobulinas, neonatos, ruminantes, caprinos , imunidade. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MEDEIROS, JOAO MARCOS DE ARAUJO. Evaluation of Passive Immunity in Kid 

goats of the Raca Moxotd. Patos-PB, CSTR, UFCG, 2007. Monograph for obtaining of 

veterinary doctor's degree. 

Placental barriers in ruminants do not allow the passage of immunoglobulins from 

dams to neonates, therefore consumption of colostrum is required to provide passive 

immunity until kids immunity is established. The objective of this experiment was the 

determine a management that allowew the best acquisition of colostrums antibodies. This 

trial was conducted at the Centro de Saude e Tecnologia Rural - UFCG - Patos - Paraiba. 

Moxoto goats parturitions were supervised to enable pre-suckling blood samples of 17 kids 

before colostrums intake. Utilizing a completely randomize design the kids were submitted 

to two treatments: Tl (n=12) kids were bottle-fed with 140 ml of colostrums in the first 

hour of life and. T2 (n=5) kids were allowed to nurse the dam for 48 hours and ingested 

colostrums "ad libitum". Forty-eight hours after birth a blood sample was collected again 

from each kid. Levels of serum total protein estimated the acquisition of immunity. We 

Kids had adejite protein serum leuls, buy Kids from T2 demonstrated higher levels of total 

serum protein.. So, the management of T2 was considered the best one in providing 

adequate passive transfer of immunity. 

Keywords: immunoglobulins, neonates, ruminants, kids, immunity. 
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1 INTRODUCE AO 

A alta taxa de mortalidade de cabritos e um dos fatores envoividos no baixo 

desempenho produtivo do rebanho caprino do Nordeste do Brasil. (MEDEIROS et al., 

2005) identificaram que as infeccoes neonatais sao responsaveis por 50% das mortes 

ocorridas no periodo neonatal em estudo feito no Estado da Paraiba. Outros pesquisadores 

demonstraram que as perdas devido as causas infecciosas estao positivamente 

correlacionadas com baixa concentracao de anticorpos em cabritos e cordeiros (SAWYER 

et al. 1977; SHERMAN et al. 1990; CHEN et al. 1999; AHMAD et al. 2000). 

A maior susceptibilidade dos neonatos ruminantes a infeccoes deve-se a placenta do 

tipo epiteliocorial que leva ao bloqueio total da passagem transplacentaria de anticorpos 

existentes no sangue materno para o feto. Assim, animais recem-nascidos podem sucumbir 

rapidamente a organismos que apresentam poucas ameacas a um adulto, caso nao se 

providencie uma assistencia imunologica. Essa assistencia imunologica e proporcionada 

pelos anticorpos transferidos da mae para seus filhos atraves do colostro e recebe a 

denominacao de imunidade passiva, pois nao h& participacao do recem nascido na sua 

sintese. (TIZARD, 2002). 

Os anticorpos sao glicoproteinas de grande peso molecular denominadas 

imunoglobulinas, encontradas em muitos fluidos corporeos sendo facilmente encontrados 

no plasma sangiiineo (FINDLAY, 1998). Sao produzidos por celulas denominadas 

linfocitos B, um tipo de leucocito encontrado no sangue e que predominam em orgaos 

como baco, linfonodo e timo. Os anticorpos precisam defender os animais contra uma 

grande variedade de agentes, incluindo bacterias, virus e protozoarios. Precisam tambem 

agir em varios ambientes diferentes como sangue, leite e superficies corporeas. Desta 

forma, e necessario que existam varias classes de imunoglobulinas diferentes otimizadas 

para acao em um ambiente especifico. As principals classes de imunoglobulinas sao lgG, 

IgM, IgA, IgD e IgE, as quais se constituem nos principals componentes do sistema 

imuno-humoral (MACHADO NETO, 2001). 

A IgG e a imunoglobulina com maior concentracao no plasma, variando entre 65 e 

80% do total. Age principalmente contra antigenos soluveis, neutraliza toxinas 

provenientes de bacterias, pode conferir imunidade antibacteriana e antiviral e participar da 

identificacao e apresentacao de microrganismos e substancias estranhas para que seja 

executada a fagocitose (AURECH et al., 1994). 
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Da mesma forma que no plasma, a imunoglobulina G predomina no colostro da 

maioria dos animais domesticos correspondendo de 65 a 90% do seu teor de anticorpos 

totais. Todas as IgG, a maior parte das IgM e cerca da metade das IgA do colostro de 

bovinos derivam do plasma sangiiineo. Investigadores pioneiros notaram que a diminuicao 

nos niveis de imunoglobulinas serica no ultimo mes de gestacao estava correlacionada ao 

acumulo de gamaglobulina no colostro de bovinos e ovinos (GARNER, 1958). 

Quando os neonatos nao conseguem absorver quantidades suficientes de 

imunoglobulinas colostrais possuem concentracoes extremamente baixas de 

imunoglobulinas no soro sangiiineo (hipogamaglobulinemia) e chegam a uma condicao 

que recebe a denominacao falha na transferencia passiva de imunidade (FTP). 

O mecanismo de absorcao de proteinas no intestino do neonato e endocitico, isto e, 

ocorre dentro das celulas epiteliais que revestem o intestino. Geralmente a permeabilidade 

e mais alta imediatamente apos o nascimento e declina rapidamente devido a substituicao 

das celulas intestinais que absorvem imunoglobulinas por uma populacao de celulas mais 

maduras. O mecanismo exato responsavel pelo fechamento permanece desconhecido 

(MORIN et al., 1997). 

Corley et al. (1977) consideraram que o fechamento chega a ser um ponto positivo se 

atentarmos para o fato que agentes patogenicos tambem se incluem entre as 

macromoleculas e que ha um rapido desenvolvimento da microflora bacteriana no aparelho 

digestivo. 

Um fator que se destaca na aquisicao de imunidade passiva e o numero horas apos o 

nascimento que o neonato recebe sua primeira alimentacao. Animais que mamam mais 

cedo apos o parto apresentam maiores niveis de imunoglobulinas s£ricas, sendo detectada 

uma correlacao negativa entre o tempo do nascimento e a primeira mamada com a 

concentracao de imunoglobulinas se>icas as 24 e 48 de vida (SELMAN et al., 1970). 

A aquisicao da imunidade passiva e tambem influenciada pela quantidade de colostro 

que a cria ingere, que depende em grande parte da quantidade disponivel de colostro e do 

sucesso da succao. A disponibilidade do colostro e afetada pela raca, pela nutricao da 

matriz no terco final da prenhez e pelo numero de crias nascidas. 

Pesquisadores tern usado o valor da proteina serica total como um metodo indireto 

para estimar a concentracao de imunoglobulinas no soro de neonatos. Como o nivel de 

albumina no recem-nascido e pouco variavel a diferenca nas concentracoes proteicas, antes 

e apos a ingestao de colostro, deve-se quase que exclusivamente a absorcao das globulinas 
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do colostro, principalmente a fracao gamaglobulinica, onde encontram-se os anticorpos ou 

imunoglobulinas (FEITOSA et al., 2001). Valores baixos de proteina total refletem uma 

falha na transferencia de anticorpos maternos 

A dosagem da proteina serica total por ser um teste de baixo custo e facil execucao 

passou entao a ser utilizada para estimar a aquisicao de imunidade passiva em ovinos 

(AHMED et al., 2000) e tambem em cabritos (O'BRIEN & SHERMAN, 1993). 

A falha na transferencia placentaria de imunidade confere aos ruminantes uma 

ineficiencia para responder de forma efetiva aos microrganismos no ambiente extra-uterino 

e germes normalmente apatogenicos podem gerar enfermidades em neonatos (T1ZARD, 

2002). Alem da falha na transferencia placentaria de anticorpos a imunidade cclular esta 

diminuida no momento do nascimento, em virtude das elevadas taxas de glicocorticoides 

associadas a paricao, e a resposta aos estimulos antigenicos pode requerer varios dias para 

produzir um numero significativo de linfocitos sensitivos, necessarios para uma protccao 

satisfatoria (MCGUIRE et al., 1976). 

O somatorio destes fatores deixa claro o porque da ingestao de colostro ser 

considerada uma das mais importantes recomendacoes do periodo neonatal. E somente 

pelo colostro ingerido apos o nascimento que os neonatos recebem os anticorpos 

necessarios aos primeiros momentos de vida, ate que o organismo adquira a capacidadc de 

fabricar por si mesmo os anticorpos (HUSBAND et al., 1972). 

Somente por um curto periodo de tempo a mucosa intestinal e permeavel aos 

anticorpos presentes no colostro, a permeabilidade diminui em taxa progressiva apos 12 

horas. O mecanismo completo da transferencia dos anticorpos maternos para o recem-

nascido inclui a internalizacao das imunoglobulinas do colostro pelas celulas epiteliais do 

intestino, transporte atraves da celula e extrusao dessas macromoleculas, intactas e 

biologicamente ativas, para os espacos teciduais da lamina propria do intestino. Dai serao 

levadas para o sistema linfatico e finalmente para o sistema circulatorio (MACHADO 

NETO, 2001). 

Naylor (1979) considerou a nao aquisicao de imunoglobulinas derivadas do colostro 

como sendo o fator que mais influencia a morbidade e mortalidade em bezerros. Segundo 

(SHERMAN, 1987) a alta percentagem de perda de cabritos representa uma barreira 

significativa a produtividade e reduz a eficiencia de producao em todos os tipos de sistema 

de producao de caprinos. Desta forma o estudo de fatores que possam vir a minimizar 

perdas no periodo neonatal sao extremamente importantes. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar a aquisicao de imunidade passiva em cabritos da raca moxoto submetidos a 

diferentes manejos de fornecimento de colostro. 

2.2 Objetivos especificos 

Verificar se a permanencia dos cabritos com a mae assegura niveis adequados de 

aquisicao de imunidade. 

Avaliar se um fornecimento inicial de colostro em mamadeira, associado a 

permanencia com a mae assegura uma melhor transferencia de imunidade passiva. 

Avaliar a producao de colostro de cabras da raca Moxoto na primeira ordenha pos-

parto. 
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3 M A T E R I A L E METODOS 

O experimento foi realizado no Hospital Veterinario do CSTR/UFCG/ Campos de 

Patos, No laboratorio de patologia clinica e os animais utilizados foram cedidos pela 

Fazenda NUPEARIDO do Centro de Saude e Tecnologia Rural, da Universidade Federal 

de Campina Grande localizada no municipio de Patos - PB. 

FIGURA 1: Local do experimento ( H V ) . 

Foram utilizados 17 neonatos nascidos de 14 cabras da raca Moxoto primiparas e 

pluriparas que foram mantidas em regime de confinamento durante todo o periodo de 

gestacao, tendo acesso a volumoso (feno de Tifton) e concentrado proprio para caprinos 

numa quantidade de 400 a 500 gramas por animal/dia. 

FIGURA 2: Local do confinamento. 

As paricoes foram acompanhadas e, a medida que ocorriam, as cabras e suas crias 

foram divididas em dois grupos (I e II). As cabras do grupo I (9 cabras) foram ordenhadas 
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e tiveram a producao initial de colostro mensurada. As crias proveniences destes animais. 

em numero de 12, foram pesadas antes do fornecimento do colostro e submetidas a coleta 

de sangue. Apos estes procedimentos iniciais foi realizado o fornecimento de 140 ml de 

colostro em mamadeira e a seguir os cabritos ficaram com a mae por um periodo de 48 

horas ingerindo o colostro a vontade de forma natural. Os animais alimentados em 

mamadeiras tiveram o colostro retirado da mae no momento da ingestao. 

FIGURA 3: Ordenha. F IGURA 4: Ingestao de Colostro. 

As cabras do grupo II (5 cabras) nao foram submetidas a ordenha do colostro. As 

crias provenientes destes animais. em numero de 5. foram tambem pesadas apos o 

nascimento e submetidas a coleta de sangue porem nao foi fornecido colostro em 

mamadeiras as crias ficaram com a mae por um periodo de 48 horas e mamaram o colostro 

a vontade. 

As colheitas de sangue para a obtencao de soro foram realizadas antes da ingestao do 

colostro e 48 horas apos a o parto foram realizadas por puncao da veia jugular utilizando-

se agulhas 25 x 8 mm acoplados a seringas de 5 ml. Apos retracao do coagulo as amostras 

foram centrifugadas a 3.000 r.p.m. durante 10 minutos para melhor separacao do soro. 
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FIGURA 5: Coleta de sangue. FIGURA 6: Centril'ugacao do sangue. 

O soro foi transferido para tubos ependorf e mantido em congelador a -20° C ate o 

momento de seu processamento. Para a realizacao das avaliacoes laboratoriais o 

descongelamento das amostras foi feito deixando-as a temperatura ambiente. 

FIGURA 7: Acondicionamento do soro. 

A proteina total foi determinada pelo metodo do Biureto, segundo (GORNAL et al.. 

1949) modificado por (STRUFALDI, 1987) utilizando-se kit comercial apropriado. 
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4 RESULT ADOS E DISCUSSAO 

Os niveis sericos de proteina total obtidos no soro sangiiineo dos cabritos nascidos 

das cabras que formaram o grupo I , no momento do nascimento e 48 h apos, estao 

especificados na Tabela 1. Registrou-se tambem na Tabela 1 a elevacao dos niveis de 

proteina total quando comparados aos niveis no momento do nascimento. 

Tabela 1 - Niveis sericos de proteina total dos cabritos da raca Moxoto no momento do 

nascimento e 48h apos ingestao inicial de colostro em mamadeira e 

permanencia com a mae - Patos, 2007. 

Numero de 

animais 

Proteina total (Oh) 

3,52 ±0,4 g/dl 

Proteina total 

(48h) 

6,8 ± 0,4 g/dl. 

1 3,9 7,5 

2 2,9 6,4 

3 3,2 6,8 

4 3,7 6,0 

5 3,8 6,4 

6 3,4 6,8 

7 3,6 7,2 

8 3,4 6,7 

9 3,6 7,2 

10 3,8 7,0 

11 3,5 6,7 

12 3,4 6,9 

A dosagem da proteina total antes da ingestao do colostro apresentou-se 

uniformemente baixa em todos os cabritos e nao foram detectadas diferencas significativas 

entre os mesmos. O valor medio da proteina total na populacao estudada foi de 3,52 ± 0,4 

g/dl, valor um pouco inferior aquele obtido por Sim6es,(2004) que encontro um valor 

medio de 3,8 g/dl num grupo de 10 cabritos antes da ingestao de colostro. 

Apos 48 horas apos o nascimento houve um aumento significante no valor medio da 

proteina total que passou de 3,52 g/dl para 6.8 ± 0,4 g/dl. 
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Os niveis sericos de proteina total obtidos dos cabritos das cabras que formaram o 

grupo II no momento do nascimento e 48 horas apos, estao especificados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Niveis sericos de proteina total no momento do nascimento e 48 horas apos, de 

cabritos da raca Moxoto que ingeriram colostro a vontade - Patos, 2007. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Numero de Proteina total (Oh) Proteina total (48h) 

animais 3,76 + 0,4 g/dl 7,62 + 1,13 g/dl 

1 3,9 7,4 

2 3,8 7.1 

3 3,6 8,4 

4 3,6 8,8 

5 3,9 6,4 

Observou-se 48 horas apos o nascimento um aumento no valor medio da proteina 

total que passou de 3,76 g/dl para 7,62 ± 1,13 g/dl. A media obtida ficou superior a 

reportada em cabritos da raca Saanen Simoes,(2004) que identificou em grupo que 

permaneceu com a mae e recebeu colostro a vontade por tambem 48 horas um valor de 

6,64 g/dl 48 h apos o nascimento. 

Os niveis minimos de proteina total que asseguram boa aquisicao de imunidade 

passiva. para cabritos em diferentes sistemas de criacao nao estao estabelecidos. Segundo 

Smith (1990) niveis de 6,0 g/dl de proteina total sao satisfatorios para bezerros. Valores 

entre 5,0 e 6,0 g/dl, seriam aqueles de dificil interpretacao e de avaliacao duvidosa. Valores 

menores que 5,0 g/dl implicavam em uma falha de absorcao do colostro e deficiente 

transferencia de imunidade passiva. 

A media de proteina serica total as 48 horas de vida, nos dois grupos estudados, 

foram superiores a 5g/dl demonstrando que, considerando os valores referenciados por 

(SMITH, 1990), nao houve falha na aquisicao de imunidade passiva em nenhum dos 

grupos. Os niveis de proteina total dos cabritos dos dois grupos, associado ao fato que nao 

ocorrerram obitos no periodo neonatal tambem sao indicatives de uma satisfatoria. 

aquisicao de imunidade 

Falhas de aquisicao de imunidade passiva nao foram registradas inclusive quando os 

animais foram avaliados individualmente, ou seja, houve aquisicao satisfatoria de 

imunidade passiva em 100% dos animais estudados, Sim6es,(2004) avaliando a aquisicao 
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de imunidade passiva em cabritos da raca Saanen, em condicoes semelhantes a utilizada no 

grupo I deste experimento, observou falhas individuais de aquisicao de imunidade. A falha 

de transferencia passiva em neonatos mesmo sob ingestao controlada de colostro pode ser 

decorrente de fatores individuais como acidose respiratoria pos-natal ou prematuridade 

(BESSER et al., 1990; JOHNSTON & STEWART, 1986). Em alguns animais ocorre ainda 

a perda precoce da capacidade de absorcao intestinal do colostro (STOTT et al.,1979). 

Apesar de existirem relatos de falha de transferencia de imunidade em cabritos esta 

condicao parece ser menos freqtiente em cabritos do que em bezerros, talvez devido ao 

comportamento mais ativo dos caprinos apos o nascimento. Brignole e Stott (1980) 

relataram que 30 a 40% dos bezerros deixados com a mae falharam em obter suficiente 

imunidade passiva. 

O peso medio dos cabritos ao nascimento foi de 1,67 kg. O cabrito de maior peso 

obteve 2240 kg e o de menor 1050 kg. A quantidade de colostro que um neonato necessita 

para ter uma adequada imunidade depende, dentre outros fatores, da quantidade de colostro 

ingerida que deve estar de acordo com o seu peso corporal.. A literatura preconiza a 

ingestao de 10% do peso vivo do animal nas primeiras 24 horas de vida. 

A producao media de colostro das cabras do grupo I foi de 195 ml. Observa-se que a 

producao foi pequena e que apesar desta ser suficiente para atender as necessidades de um 

cabrito podera vir a ser insuficiente para suprir animais provenientes de parto gemelar. 
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5 CONCLUSAO 

A permanencia dos cabritos com a mae durante o periodo de 48 horas permitiu uma 

aquisicao de imunidade passiva satisfat6ria. 

O fornecimento inicial de colostro em mamadeira nao modificou a aquisicao de 

imunidade 
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