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ALMEIDA, FABIO HENRIQUE DE QUEIROGA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Soroprevalencia de Brucelose em 

bovinos abatidos no Abatedouro Publico de Sao Bentinho, Estado da Paraiba 

Patos,PB:UFCG, 2008. 28p. (Monografia para obtencao do grau de Medico Veterinario). 

RESUMO 

A brucelose e uma enfermidade infectocontagiosa, que causa graves perdas 

economicas, alem de suscitar preocupacao com a saude publica. A presenca dessa doenca 

em uma regiao ou pais resulta em custos diretos ou indiretos para as propriedades rurais e 

para industria animal, tais como reducao no preco da came, do leite e derivados; 

desvalorizacao dos produtos para mercado externo; altos custos com pesquisas, programas 

de controle e erradicacao. 

Objetivou-se no presente trabalho, determinar a soroprevalencia de brucelose em 

bovinos abatidos no Abatedouro Publico de Sao Bentinho, Estado da Paraiba. Para tanto, 

foram colhidas 316 amostras de soro no periodo de marco a abril de 2008, nc total de 180 

machos e 136 femeas. Para o diagnostico sorologico da brucelose bovina, foi utilizado o 

teste do Antigeno Acidificado Tamponado (AAT) como prova de triagem. Todos os 

animais examinados foram soronegativos. 

Palavras-chave: Zoonose, anticorposzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA anti-Bruce I la, bovinos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UFCG •  PATOS 
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ALMEIDA, FABIO HENRIQUE DE QUEIROGA Soroprevalence of brucellosis in 

bovine slaughtered in the Public Slaughterhouse of Sao Bentinho city, state of 

Paraiba. Patos, PB: UFCG,2008. 28p. (Monograph for obtaining of Veterinary Medicine 

graduation). 

ABSTRACT 

The purpose of this work was to determine the soroprevalence of brucellosis in 

bovine slaughtered in the public slaughterhouse of Sao Bentinho city, State of Paraiba, 

three hundred and sixteen serum samples were collected during the period of march to april 

2008, being 180 males and 136 females. For the serological diagnosis of bovine 

brucellosis, the Rose Bengal test was used as screening test. All examined animals were 

seronegative. 

Key Words: Zoonosis, antibodyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA anil-Bruce Ha, bovines. 



1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A brucelose bovina e uma doenca infecciosa causada por bacteria do generozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Biucella 

ssp, sendo considerada uma importante zoonose, sua evolucao e cronica e de carater endemico 

e tern como caracteristica abortos no terco final da gestacao e retencao placentaria. O 

principal agente e a Bucella abortus que e composto por nove biotipos, sendo o biotipo 1 o 

mais importante (BEER, 1988). A doenca tambem e conhecida como Aborto Contagioso, 

Aborto Epizootico, Aborto Infeccioso, Febre do Mediterraneo, Febre de Malta, Febre 

Ondulante e Melitococcia (ACHA & SZYFRES, 1986). 

No rebanho bovino, a doenca causa grande impacto para cadeia produtiva no Brasil e 

mundo, determinando abortamentos, diminuicao dos indices reprodutivos, aumento do 

intervalo entre partos, queda da producao de leite e carne, alem de mortes de bezerros. No 

Brasil, segundo dados oficiais, a prevalencia da brucelose bovina e de aproximadamente 15 

%, havendo grande variacao entre estados e regioes (RIET-CORREA et al., 2006). 

No homem e de carater principalmente ocupacional e, os individuos mais expostos sao 

os que trabalham diretamente com animais infectados como tratadores, proprietaries, 

veterinarios ou com produtos de origem animal como magarefes, laboratoristas (RIET-

CORREA et al., 2006). 

Por se tratar de uma doenca mundialmente conhecida esta inclusa na lista de doencas da 

Organizacao Mundial de Saude Animal (OIE), sendo de notificacao obrigatoria, considerada 

de importancia socio-econdmica e/ou de saude publica, ocasionando impacto significativo no 

comercio internacional de animais e de seus subprodutos (OIE, 2005). 

Visando reduzir a prevalencia e incidencia de novos casos de brucelose foi instituido no 

Brasil em 2001 o Programa Nacional de Controle e Erradicacao da Brucelose e Tuberculose 

(PNCEBT), pelo Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento. 

Tendo em vista a baixa cobertura vacinal da brucelose bovina no estado da Paraiba em 

2007 (2.48%) (Comunicacao pessoal, 2008
1), e o fato da evolucao da doenca ser 

preferencialmente cronica, com sinais clinicos restritos exclusivamente a esfera reprodutiva, 

tornando praticamente impossivel a deteccao de animais infectados no exame ante-mortem e 

pos-mortem, o presente trabalho teve como objetivo determinar a soroprevalencia de 

brucelose em bovinos abatidos no matadouro publico de Sao Bentinho - PB. 

1

 ARRUDA 'comunicacao pessoal". 2008. SliDKSA- MAPA-PB. BRASH, 
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2. REVISAO DE L I T E R A T U R A 

2.1 Agente Etiologico 

As brucelas sao bastonetes curtos ou cocobacilos, Gram negativas aerobias, imoveis, 

nao formadora de esporos e nem possuem capsula (RIET-CORREA et al., 2006). Podem 

apresentar, em cultivo primario, morfologia colonial lisa, aigosa ou mucoide, no grupo das 

colonias lisas estao azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brucella abortus, B. melitensis e a B. suis, e fazendo parte do grupo das 

rugosas ou mucoides estao a B. ovis eaB. cams (SCHURIG, 2000). 

As brucelas resistem bem a inativacao no meio ambiente. Se as condicoes de pH, 

temperatura e luz sao favoraveis, elas resistem varios meses na agua, fetos, restos de placenta, 

fezes, la, feno, materias e vestimentas e, tambem, em locais secos (po, solo) e a baixas 

temperaturas. No leite e produtos lacteos sua sobrevivencia depende da quantidade de agua, 

temperatura, pH e presenca de outros microorganismos. Na carne sobrevivem por pouco 

tempo, dependendo da quantidade de bacterias presentes, do tipo de tratamento sofrido pela 

carne e da correta eliminacao dos tecidos que concentram um maior numero da bacteria. 

Formol, hipoclorito, fenol e xileno, sao ativos contra brucelas em solucoes aquosa (RIET-

CORREA et al., 2006). Todas as especies sao mortas pela pasteurizacao em 10 e 15 minutos 

(RADOSTITS et al., 1994). 

2.2 Hospedeiros 

Os bovinos sao os mais susceptiveis, e essa susceptibilidade e influenciada pela idade, 

sexo, e estagio reprodutivo do animal. Animais sexualmente maduros e femeas prenhes sao 

mais sensiveis a infeccao do que bovinos imaturos de qualquer sexo. Pode se afirmar portanto, 

que a brucelose esta relacionada mais com a maturidade sexual do que a idade, aumentando 

ainda mais seu poder de infeccao com duracao de gestacao, principalmente em seu terco final 

(KEPPIE et al., 1965). 

No equino o microorganismo e frequentemente encontrado nos aumentos cronicos da 

bolsa sinovial (bursite) (RADOSTITS et al., 1994). O principal sinal observado e uma lesao 

edematosa que posteriormente forma uma fistula na regiao da cernelha e por isso e conhecida 

como "mal de cernelha" ou "da cruz" (CEAPAV, 2008). 
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Nos suinos, o microorganismo pode ser recuperado dos animais infectados e, embora a 

transmissao nao seja frequente, pode ocasionalmente causar abortamento (RADOSTITS et al., 

1994). Nos caprinos e ovinos deve-se ressaltar que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B. abortus apresenta uma baixa 

patogenicidade, porem estudos mostram isolamento desta bacteria nesses animais 

(BANNATYNE, 1960). Nos caes a infeccao pela B. abortus naturalmente adquirida pode 

ocorrer associada aos bovinos infectados, e tambem com produtos de origem animal 

contaminados ou pela ingestao de restos de abortamentos brucelicos (BARR et al., 1986). 

Nos bubalinos a infeccao causada pela B. abortus apresenta-se semelhante as caracteristicas 

dos bovinos (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). 

Os animais silvestres sao potenciais reservatorios de infeccao, pois contaminam 

pastagens, forragens e reservatorios hidricos, e desempenham urn importante papel na cadeia 

epidemiologica da doenca (RADOSTITS et al., 1994). 

Em todas as especies de animais, inclusive no homem, as portas de entrada do agente 

sao: a pele e as mucosas digestoria e conjuntiva, sendo a principal, a mucosa orofaringeana 

(RADOSTITS et al., 1994). 

Seu periodo de incubacao e diretamente relacionado com periodo de gestacao, ou 

seja, quanto mais adiantada a gestacao menor sera o periodo de incubacao (PRICE et al., 

1990). As brucelas penetram no corpo alcancando a corrente sanguinea e o sistema 

vascular linfatico apos ter superado os ganglios linfaticos regionais (barreira linfatica), 

podendo neles permanecer 10 a 21 dias. Este estagio de bacteremia, e expressado nas 

correspondentes elevacoes de temperatura corporal. O agente chega a distintos orgaos 

atraves da circulacao e produzem, neles, alteracoes inflamatorias. As brucelas podem ser 

eliminadas pelo figado, baco, pilares diafragmaticos e tireoide, mas nao obstante, 

persistem, sobretudo, nos chamados "orgaos e tecidos de predilecao" , como sao a mama, 

medula ossea, articulacoes, bainhas tendinosas, bolsas serosas, glanglios linfaticos, utero, 

fetos e placentas fetal e materna (BEER, 1988). 

Nos machos, a bacteria se localiza preferencialmente nos orgaos do sistema 

reprodutor, tais como: testiculos, epididimos e glandulas sexuais, ocasionando inflamacao 

destes e posterior cronicidade da infeccao, tornando esses, animais assintomaticos 

(BRASIL, 2006). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Patogenia 
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O eritritol e um alcool observado principalmente em bovinos, com altas concentracoes 

na placenta, liquidos fetais e orgaos reprodutivos masculinos como testiculos, epididimos e 

glandulas sexuais (RADOSTITS et al., 1994). Sabe-se que a partir do quinto mes de gestacao, 

aumenta a concentracao desse alcool, o qual atinge nivel maximo proximo ao parto, 

estimulando a multiplicacao da bacteria de forma crescente. Alem disso, a presenca de 

hormonios sexuais tambem estimula o desenvolvimento da brucela (BISHOP et al., 1994). 

Em geral no que diz respeito a femea bovina, a infeccao deixa de ser latente geralmente 

no terco final da gestacao, quando o tecido corion-alantoideano esta bem desenvolvido e ha 

disponibilidade dos metabolitos (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). Nesta fase devido a 

invasao do utero prenhe resulta em uma grave endometrite ulcerativa dos espacos 

intercotiledonarios, ocorrendo tambem lesoes na placenta, ocasionando uma placentite 

necrotica dos cotiledones, promovendo dentre outros o deslocamento deste devido a 

degradacao de suas vilosidades (METCALF et al., 1994), nas quais devido a processos 

inflamatorios e necroticos impossibilitam as trocas de substantias como, nutrientes e 

oxigenio, culminando na morte do feto e numa infeccao generalizada no utero (PAULIN; 

FERREIRA NETO, 2003). 

E interessante relatar que o utero da femea nao prenhe, nao tern tanta susceptibilidade a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B. abortus quanto a de uma femea prenhe, dessa forma apos o abortamento ou o parto as 

brucelas tendem a desaparecerem e em conseqiiencia o animal recupera-se em poucos dias ou 

semanas (BISHOP et al., 1994). Outra caracteristica marcante da infeccao e que em 

decorrencia do primeiro aborto, a uma producao de uma certa imunidade celular que faz com 

que as lesoes diminuam nos placentomas durante as gestacoes seguintes, tornando o aborto 

nao mas freqiiente e sim o aparecimento de manifestacoes do trato reprodutivo como, 

infertilidade e esterilidade (TIMONEY et al., 1988). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UFCG - PATOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Sinais Clinicos BlBLfOTEC 

Nas femeas reprodutoras, o sinal clinico mais importante e o aborto, que pode se 

apresentar em qualquer momento da gestacao, mais freqiientemente, entre o 5° e o 8° meses 

(BEER, 1998), nas gestacoes subsequentes, o feto e gerado normalmente a termo, embora um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t .  

segundo ou, mesmo, um terceiro abortamento possam ocorrer na mesma vaca. A retencao da 

placenta e a metrite sao seqiielas comuns do abortamento (RADOSTITS et al., 1994). 
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E estimado que a brucelose cause perdas de 20%-25% na producao leiteira, devido aos 

abortos e aos problemas de fertilidade (RIET-CORREA et al., 2006). Sendo a taxa de abortos 

alta podendo chegar a ate 80% do rebanho (BISHOP et al., 1994). 

Orquite e a epidermite sao os principals sinais clinicos nos machos infectados. Uma ou 

ambas as bolsas escrotais podem estar acometidas com edema doloroso, agudo, duas vezes o 

tamanho normal. O testiculo sofre necrose de liquefacao e e eventualmente destruido. As 

vesiculas seminais podem estar acometidas. Os touros ficam normalmente esteries, quando a 

orquite e aguda (RADOSTITS et al., 1994). No aparelho locomotor infeccoes articulares nao 

supurativas podem ocorrer, ocasionando bursites nas articulacoes carpicas e tarsicas 

(BATHKE, 1988). Edemas higromatosos, especialmente dos joelhos, devem ser considerados 

como suspeita (RADOSTITS et al., 1994). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Diagnostico 

O diagnostico da Brucelose e feito por diferentes metodos. O historico clinico, que se 

baseia nos sinais que o animal ou rebanho apresenta, e o diagnostico epidemiologic© que visa 

nao so o estudo do historico do rebanho, mas tambem das regioes circunvizinhas, e o 

diagnostico complementar que pode ser direto ou indireto (PAULIN; FERREIRA NETO, 

2003). 

O metodo direto e feito atraves do exame bacteriologico e e executado a partir de 

especimes suspeitas semeados em meios de cultura especiais. O material utilizado para o 

isolamento do agente sao tecidos de fetos abortados, placenta, exudatos vaginais, ganglios, 

leite e semen (POESTER et al., 1997). Uma vez isolada, a brucela, que e uma bacteria 

intracelular facultativa, e identificada ate genero estudando-se suas caracteristicas culturais, 

tintoriais, morfologicas e bioquimicas (BATHKE et al., 1988). O diagnostico direto tambem 

pode ser realizado por meio da tecnica de reacao em cadeia pela polimerase (PCR). Neste 

procedimento detecta-se um fragmento especifico do DNA bacteriano presente nas amostras 

analisadas. 

E importante salientar para o diagnostico de um rebanho com um numero de animais e 

adequado a utilizacao de provas sorologicas (BRASIL, 2006), tendo em vista que o mesmo 

consiste na deteccao de anticorpos especificos contra azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B. abortus por meios de metodos 

indiretos. 
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O diagnostico indireto (o sorodiagnostico) e a base do combate a bnacelose em 

rebanhos, permitindo o monitoramento tanto de propriedades como de regioes inteiras, todos 

os testes devem ser utilizados respeitando-se normas tecnicas estabelecidas pelos organismos 

internacionais (OIE), o mesmo deve se tratar de um metodo de facil realizacao, que seja 

economicamente viavel e de resultados rapidos (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). Os 

principals testes, para brucelose, sao os que buscam detectar anticorpos no soro e no leite, mas 

tambem sao utilizados muco vaginal e semen (BRASIL, 2006). 

Os metodos de diagnosticos indiretos sao: Soroaglutinacao Lenta em Tubos (SLT) ou 

prova de Writh, o mesmo demonstra sensibilidade e especificidade baixas em relacao a outros 

testes. Teste do Antigeno Acidificado Tamponado (AAT), e uma prova qualitativa, rapida, 

pratica e de boa sensibilidade segundo a ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 

(1986), e considerada a melhor alternativa para o diagnostico massal de rebanhos. Teste do 

Mercaptoetanol (2-ME), sua especificidade e aumentada por inibicao da atividade aglutinante 

da IgM mediante processo quimico, que consiste no tratamento do soro com a droga 2-

mercaptoetanol. Reacao de Fixacao do Complemento (RFC), e relatada a melhor prova para a 

confirmacao da brucelose pelo sorodiagnostico, mostrando a melhor correlacao com os 

isolamentos em animais naturalmente ou experimentalmente infectados (NIELSEN, 1995). 

Testes Imunoenzimaticos (ELISA), tern apresentado melhores resultados para brucelose, 

como os indiretos e competitivos (COLLING, 1998). Prova do Anel de Leite (PAL), revela 

anticorpos no leite e aderidos as moleculas de gordura. Semen Plasma Aglutinacao (SPA), 

trata-se o semen com azida sodica 1%, centrifuga-se e retira-se o seu plasma, que sera 

submetido as provas usuais: AAT ou 2-ME (MINISTRY OF AGRICULTURE, FICHERIES 

AND FOOD, 1991). 

O Programa Nacional de Controle e Erradicacao da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) 

no Brasil, 10 de Janeiro de 2001, preconizou o AAT e PAL como provas de triagem e, como 

provas confirmatorias, o 2-ME e o FC (BRASIL, 2006). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UFCG - PATOS 
2.6 Transmissao BlBLIOTECA 

As principals vias de eliminacao do agente sao os fetos e seus envoltorios e descargas 

uterinas, seja no momento do parto ou em situacoes de abortamentos. Devido a grande 

quantidade de bacterias nesses materials, ocorre a contaminacao da pastagem, fomites, agua e 
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alimentos. No leite, a brucela e eliminada a partir de duas semanas apos o parto ou 

abortamento, podendo persistir durante meses (ACHA & SZYFRES, 1986). 

A doenca e transmitida atraves da ingestao, penetracao da pele e da conjuntiva intacta, 

bem como da contaminacao do ubere durante a ordenha (RADOSTITS et al., 1994), animais 

acometidos pela infeccao sao eventuais disseminadores da bacteria, contaminando pastagens, 

agua e alimentos, as vias de eliminacao do agente sao fetos, restos da placenta e secrecoes 

uterinas, durante o parto ou quando ha o abortamento. Animais jovens ao ingerirem o leite 

contaminado nao sao susceptiveis a infeccao, na qual se infectam de forma transitoria levando 

de seis a oito semanas para ficarem livres apos a interrupcao da amamentacao, porem 

eliminam o agente nas vezes (ACHA & SZYFRES, 1986). 

Nos bovinos adultos a principal forma de transmissao e por meio da ingestao de agua, 

pastos ou forragens contaminadas e contato direto entre animais infectados, embora exista a 

possibilidade da introducao da infeccao atraves do semen nesse caso existem defesas 

inespecificas que dificultam o processo infeccioso (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). 

Porem, na inseminacao artificial o semen e introduzido diretamente no utero, permitindo a 

infeccao da femea, sendo, dessa forma, uma importante via de transmissao (BRASIL, 2006). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7 Controle 

A maioria dos paises com brucelose possui programas designados para controlar e, 

finalmente, erradicar a infeccao ho gado bovino, a fim de reduzir as perdas econdmicas e 

bloquear a transmissao para seres humanos (RADOSTITS et al., 1994). 

O MAP A em 2001, instituiu o Programa Nacional de Controle e Erradicacao da 

Brucelose e Tuberculose (PNCEBT), visando promover um controle maior de produtos de 

origem animal, oferecendo-os com qualidade reconhecida, atraves de um controle rigido que 

consiste em atender as normas exigidas pelo mercado consumidor interno, e principalmente 

paises importadores da carne bovina brasileira, ou seja, paises da Uniao Europeia. 

Pela legislacao Federal, a vacinacao dos bovinos e recomendada, em dose unica, 

somente nas femeas com idade entre 3-8 meses. As bezerras serao marcadas com ferro 

candente no lado esquerdo da cara com um "V" e os algarismos finais do ano de vacinacao. 

Excluem-se da marcacao as bezerras destinadas ao registro genealogico, quando devidamente 

identificadas. A vacina utilizada e a amostra viva atenuada da cepa 19 dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B. abortus, que 

induz uma boa protecao durante o tempo de vida util em 65%-80% dos animais (RIET-
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CORREA et al., 2006). No Brasil, os bovinos que apresentam reacao positiva sao marcados 

com ferro candente, no lado esquerdo preferencialmente da cara com um "P" contido em um 

circulo de 8 cm. 

Em propriedades onde ocorre a doenca e recomendada a realizacao de testes sorologicos 

massais de rotina, em intervalos regulares entre dois e seis meses, e sacrificio subsequente dos 

animais positivos ate a obtencao de, no minimo, dois testes negativos sucessivos em todo o 

rebanho. Nesse momento a propriedade e considerada saneada e deve manter essa situacao 

com a realizacao de testes sorologicos em intervalos de um ou dois anos (PAULIN; 

FERREIRA NETO, 2003). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UFCG - PATOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.8 Importancia em Saude Piiblica n i m i IATE/^A 

Ao apresentar-se como doenca infecciosa e facilmente transmissivel ao homem, de 

carater persistente, de dificil tratamento, controle e erradicacao, e estando presente em 

diversos paises, principalmente naqueles que se encontram em desenvolvimento (BRASIL, 

2006), a Brucelose torna-se um problema de grave saude publica. 

O homem e sensivel as infeccoes porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA melitensis, B. suis, B. abortus e B.canis, sendo 

esta ordem decrescente de grau de patogenicidade para o ser humano (MAFRA, 2006). 

Tendo sua transmissao atraves da ingestao de leite cru ou dos seus derivados como 

queijo. A brucelose e de carater principalmente profissional, estando mais sujeitos a infectar-

se as pessoas que trabalham diretamente com os animais infectados (tratadores, proprietaries, 

veterinarios) ou aqueles que trabalham com produtos de origem animal (funcionarios de 

matadouros, laboratoristas) 

Nos seres humanos, o periodo de incubacao da brucelose varia de uma a cinco semanas, 

podendo estender-se por meses (AZEVEDO, 2006). Pode apresentar-se na forma aguda ou 

cronica. A fase aguda e caracterizada por febre intermitente e continua, dores musculares e 

abdominais, artrite e cefaleia; ja na fase cronica observa-se irritabilidade e depressao, podendo 

haver complicacoes como endocardite, miocardite, pericardite, meningite, hepatite e abscessos 

viscerais (RIET-CORREA et al., 2006). 

Costa-Dias et al (2005) realizaram um trabalho sobre o risco potencial da brucelose 

animai infectar humanos, neste foi feito um levantamento em brucelose em matadouro no 

municipio de Teixeira de Freitas - BA, sob inspecao federal no periodo entre Janeiro de 1997 
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a dezembro de 2003 encontrando a prevalencia de 0.1% de carcacas condenadas por lesoes 

sugestivas de brucelose. No periodo de 2002 a 2004, foram encontrados seis casos positivos 

para brucelose em seres humanos, representando uma prevalencia de 2,5%. O referido autor 

mostra em seu trabalho o risco de contagio da doenca com pessoas que trabalham diretamente 

com animais que apresentam lesoes sugestivas a doenca demonstrado por meio de numeros 

acima relacionados. 
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3. M A T E R I A L E METODOS 

3.1 Animais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foram utilizados bovinos abatidos no abatedouro publico de Sao Bentinho, Estado da 

Paraiba, sendo os bovinos oriundos do municipio de Pombal - PB, no periodo de marco a 

abril de 2008. 

3.2 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 (TRRUSFIELD, 1995): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z2 x pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(l-p) 

d1 

onde: 

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

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

d = erro absoluto de 6% 

O numero de animais a serem utilizados foi de 267. Por motivo de seguranca, foi 

colhido sangue de 316 animais. 

3.3 Colheita de sangue 

O sangue foi colhido em tubos de ensaio no momento da sangria, realizada com o 

animal em decubito lateral esquerdo ou direito, logo apos a insensibilizacao. Em seguida as 

amostras foram encaminhadas ao Laboratorio de Doencas Transmissiveis (LDT) do Centro de 
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Saude e Tecnologia Rural (CSTR) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), em 

Patos, PB, onde foram centrifugadas com retracao do coagulo e obtencao do soro. Os soros 

sanguineos dos animais foram estocados em microtubos de polipropileno (tipo Eppendorf) 

previamente identificados e mantidos congelados a -20°C ate o momento da realizacao das 

provas sorologicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Diagnostico Sorologico 

O teste utilizado foi o do Antigeno Acidificado Tamponado (AAT), sendo este uma 

prova de triagem, rapido, pratico de alta sensibilidade. (VASCONCELOS et al., 1987). 

3.4.1 Prova do Antigeno Acidificado Tamponado (AAT)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UFCG "  PATOS 

B^IIOTECA 
3.4.1.1 Materials utilizados 

Os materials usados foram: antigeno para AAT, que consiste numa suspensao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B. 

abortus amostra 1119-3 inativada, corado pelo rosa de bengala e diluida a 8% em solucao-

tampao de pH acido (3,65); soro sanguineo; micropipetador de 30 microlitros; ponteiras; 

placas com delimitacoes de 4 cm; misturadores de plastico; caixa com luz indireta. 

3.4.1.2 Metodologia do teste 

1. Os soros e o antigeno foram equilibrados a temperatura ambiente por 30 minutos. Os 

soros foram homogeneizados antes da realizacao da prova. 

2. Foi utilizado o micropipetador de 30 pi para dispensar essa quantidade de soro por 

area da placa de vidro, encostando nela a ponta da pipeta em angulo de 45°. 

3. O antigeno foi suavemente agitado e colocado 30 pi ao lado do soro, sem ser nele 

misturado. 

4. Em seguida misturou-se, por meio de um misturador de plastico, o soro e o antigeno 

com movimentos circulares, de modo a obter um circulo aproximado de 2 cm. 

5. Promoveu-se movimentos oscilatorios continuos na placa durante quatro minutos, 

para permitir que a mistura soro-antigeno flua lentamente dentro de cada circulo. 



21 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. A placa foi colocada na caixa de luz indireta para realizacao da leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4.1.3 lnterpretacao 

Os soros podem apresentar reacao visivel de aglutinacao (grumos), teste positivo e sem 

aglutinacao, teste negative 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

No ato da colheita de sangue no Abatedouro Publico de Sao Bentinho, no Estado da 

Paraiba, foi impossivel separar os animais por idade e/ou procedencia, pois nao havia 

registros oficiais dos proprietaries nem de suas propriedades. Alem disso, e importante 

ressaltar que nao foi observado nenhum animal marcado com "V" do lado esquerdo do rosto, 

deixando acreditar que nao foi colhido sangue de animais vacinados, pois de acordo com o 

Art. 7°, § 1° da Legislacao do PNCEBT do MAPA a marcacao com um "V" no lado esquerdo 

da cara de femeas vacinadas de 3 a 8 meses e obrigatoria (BRASIL, 2006). Dessa forma, foi 

possivel apenas a separacao do sexo, com o intuito de confirmar a susceptibilidade das femeas 

azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B. abortus. Resultando em uma soroprevalencia de 0,0 % (IC 95% = 0,0-1,2). 

Na prova do Antigeno Acidificado Tamponado, dos 316 bovinos analisados, nenhum 

reagiu positivamente (Tabela 1). Diante dos resultados, nao foi possivel analisar a possivel 

relacao de soropositividade da brucelose com sexo dos animais abatidos. Ja Leite (2008) 

realizando o mesmo trabalho de soroprevalencia de brucelose em bovinos no abatedouro 

publico de Patos, no periodo de setembro a dezembro de 2007, fez a analise de 274 amostras 

de soro, nos quais 103 machos e 171 femeas, obteve como resultado seis animais 

soropositivos, sendo um macho e cinco femeas; os testes utilizados foram o ATT com 

triagem, e o confirmatorio a prova do 2-mercaptoetanol, onde apenas as femeas foram 

comprovadamente soropositivas, totalizando 2,2% de soroprevalencia dos animais, 

corroborando Santos (2002), que obteve um resultado de aproximadamente 5% de 

soroprevalencia do rebanho no Municipio de Andradina, Estado de Sao Paulo. 

Mesmo com esse resultado sabe-se que a brucelose bovina esta presente no Estado da 

Paraiba, sendo necessario a conscientizacao para o problema de saude animal. Somente 

havera um controle e erradicacao desta enfermidade, quando houver subsidios do governo e 

trabalhos efetivos das autoridades da Defesa Sanitaria Animal como em paises desenvolvidos. 

E necessario que haja um trabalho comunitario de esclarecimento para proprietaries, 

tratadores e magarefes, bem como para liderancas de comunidades, agentes de saude 

animal e consumidores. Devem ser seguidos os procedimentos preconizados pelo 

Programa Nacional de Controle e Erradicacao da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT), 

para que este atinja sucesso e que a sociedade tenha acesso a produtos de origem animal de 

baixo risco sanitario. 
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Tabela 1. Prevalencia de anticorposzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ant\-Bruce I la abortus em bovinos abatidos no 

abatedouro publico de Sao Bentinho, Estado da Paraiba, no periodo de marco a abril de 2008, 

segundo o sexo. Patos, 2008. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sexo 

AAT 

N° % I.C. 95% 

Macho 180 0,0 0,0-2,0 

Femea 136 0,0 0,0-2,7 

Total 316 0,0 0,0-1,2 
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5. CONCLUSAO 

Nas amostras sangiiineas coletadas de bovinos abatidos no Abatedouro Publico de Sao 

Bentinho, no Estado da Paraiba, nao foram encontrados anticorposzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA anti-Bruce Ha abortus, 

contudo e necessario que haja um processo de conscientizacao dos profissionais que entram 

em contato direto com os animais, esclarecendo a importancia de medidas de bioseguranca, 

tendo em vista que a doenca e de carater ocupacional. 
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