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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LEITE, JANAYRA MAGALHAES. Soroprevalencia de Bmcelose em bovinos 

abatidos no Matadouro Publico de Patos, Estado da Paraiba [Soroprevalence of 

brucellosis in bovine slaughtered in the Public Slaughterhouse of Patos city, state of 

Paraiba]. 2008 35 p. Monografia (Conclusao do curso de Medicina Veterinaria) -

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. Patos, 2008. 

Foi determinada a soroprevalencia de bmcelose em bovinos abatidos no 

Matadouro Publico de Patos, Estado da Paraiba, bem como verificada uma possivel 

associacab entre sexo dos animais e soropositividade parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brucella abortus. Para tanto, 

foram colhidas 274 amostras de soro no periodo de setembro a dezembro de 2007. Para 

o diagnostics sorologico da bmcelose bovina, foi utilizado o teste do Antigeno 

Acidificado Tamponado (AAT) como prova de triagem e o teste do 2-mercaptoetanol 

como prova confirmatoria. Na prova do Antigeno Acidificado Tamponado, dos 274 

bovinos analisados, seis foram soropositivos (2,2%; IC 95% = 0,81% - 4,71%). Dos 103 

bovinos machos, um (0,97%; IC 95% = 0,02% - 5,29%) foi soropositivo, enquanto 

cinco (2,92%; IC 95% = 0,96% - 6,69) das 171 femeas foram soropositivas. Nao foi 

verificada diferenca significativa na proporcab de soropositivos entre bovinos machos e 

femeas (p = 0,41). Na prova do 2-mercaptoetanol, das seis amostras reagentes no AAT, 

cinco (83,3%) foram confirmadas como positivas. Todas as amostras positivas no 2-ME 

foram de femeas, resuhando em uma soroprevalencia de 1,82% (IC 95% = 0,59% -

4,21%). Tambem nab foi verificada diferenca significativa na proporcab de 

soropositivos entre bovinos machos e femeas no teste confirmatory (p = 0,16). 

Palavras-chave: Bmcelose animal, soroprevalencia, bovinos, Matadouro Publico de 

Patos - Estado da Paraiba. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LEITE, JANAYRA MAGALHAES. Soroprevalence of brucellosis in bovine 

slaughtered in the Public Slaughterhouse of Patos city, state of Paraiba 

[Soroprevalencia de Bmcelose em bovinos abatidos no Matadouro Publico de Patos, 

Estado da Paraiba]. 2008 35p. Monografia (Conchisao do cur so de Medicina 

Veterinaria) - Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. Patos, 2008. 

The seroprevalence of brucellosis was determined in bovine slaughtered in the 

Public Slaughterhouse of Patos city, state of Paraiba, Northeast region of Brazil. For 

this purpose, 274 blood samples were collected during September to December 2007. 

For the serological diagnosis of bovine brucellosis, the Rose Bengal Test was applied as 

a screening method and the 2-mercaptoetanol test as a confirmatory method. In the Rose 

Bengal Test, of the 274 analyzed bovine, six were seropositive (2.2%; 95% CI = 0.81% 

- 4.71%). One (0.97%; 95% CI = 0.02% - 5.29%) of the 103 male bovine was 

seropositive and five (2.92%; 95% CI = 0.96% - 6.69) of the 171 females were 

seropositive. There was no significant difference between sex and seroprevalence (p = 

0.41). In the 2-mercaptoetanol test, of the six reagent samples at the screening test five 

(83.3%) were confirmed as positive. All positive samples at the confirmatory test were 

from females, resulting in a seroprevalence of 1.82% (95% CI = 0.59% - 4.21%). There 

was also no significant difference in the proportion of seropositive animals between 

males and females in the confirmatory test (p = 0.16). 

Key words: Animal brucellosis, seroprevalence, bovine, Public Slaughterhouse of Patos 

- Paraiba state. 



1INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A bmcelose bovina e* uma doenca bacteriana infectocontagiosa que pode ser 

transmitida ao ser humane-, sendo considerada uma zoonose de evolucao principalmente 

crdnica e caracterizada por abortamentos no terco final da gestacab. O principal agente 

etiologicozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 a Brucella abortus, cujo biotipo 1 6 o mais frequente (ACHA; SZYFRES, 1986). 

E conhecida em bovinos como mal de Bang, doenca de Bang, aborto enzootico ou epizo6tico 

e ainda como aborto infeccioso dos bovinos. Ja em humanos, e designada como febre de 

Malta, febre ondulante ou febre do Mediterntneo. 

Em bovinos, a bmcelose provoca perdas diretas em decorrencia de abortamentos, 

diminuicao dos indices reprodutivos, aumento do intervalo entre partos, queda na producao de 

leite e came, morte de bezerros, alem da intenupcao de linhagens geneticas. Estima-se que a 

infeccao e* responsavel pela diminuicao de 20 a 25% na producao de leite, 10 a 15% na 

producao de came, 15% da perda de bezerros em decorrencia de abortamentos, aumento de 

30% na taxa de reposicao de animais e aumento do intervalo entre partos de 11,5 para 20 

meses. Mostram ainda que, em cada cinco vacas infectadas, uma aborta ou torna-se 

permanentemente estenl (RADOSTITS et al, 2002). Alem disso, ainda estab envolvidas as 

restricoes comerciais principalmente no mercado internacional, pois a bmcelose faz parte da 

lista da OIE (Organizacao Mundial de Saude Animal), sendo uma doenca de notificacao 

obrigatoria e, portanto considerada de importancia socio-economica e/ou de saude publica, 

ocasionando impacto significativo no comercio internacional de animais e de seus subprodutos 

(OIE, 2005). 

Dessa maneira, 6 de fundamental importancia para um pais a imp I an cacao de um 

pro grama eficaz de controle e erradicacao da bmcelose, tan to do ponto de vista comercial 

quanto no tocante a saude publica. 

No Brasil foi instituido em 2001 o Programa Nacional de Controle e Erradicacao de 

Bmcelose e Tuberculose (PNCEBT) pelo Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento 

(MAPA) e consiste em um conjunto de medidas sanitarias compulsorias, associadas a acoes de 

adesSo voluntdria, com a finalidade de reduzir a prevalencia e a incidencia de novos focos de 

bmcelose e tuberculose, bem como criar um numero significativo de propriedades certificadas 

como livres dessas doen̂ as, oferecendo ao consumidor produtos de baixo risco sanitario 
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(BRASIL, 2006). Para que esses objetivos sejam atingidos com sucessozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 necessario que haja 

um esclarecimento e conscientizacao dos proprietaries frente a importancia da vacinacao de 

bezerras entre 3 e 8 meses de idade contra bmcelose, sendo este procedimento uma das 

prioridades do PNCEBT. De acordo com o MAPA, foram vacinadas 847 bezerras de Janeiro a 

agosto de 2007 na Paraiba, sendo o tndice de femeas vacinadas de 2,48% em relacao ao 

numero de femeas em idade vacinal, levando em consideracao que o rebanho de femeas 

paraibano e* de 500.000 cabecas (Comunicacao pessoal, 20081). Em comparacao com o Estado 

de Sergipe, onde a vacinacao em 2007 atingiu mais de 15 mil bezerras, este indice paraibano 

ainda e muito pequeno, dificultando o sucesso do programa. Em Sergipe esse numero foi 

alcancado em runcao do trabalho dos tecnicos e medicos veterinarios da Empresa de 

Desenvolvimento Agropecuano de Sergipe (Emdagro) (AGfiNCIA, 2008). Para reverter o 

quadro paraibano e necessario que haja uma mobilizacao dos Medicos Veterinarios, pois a 

vacinacao so podera ser realizada sob a responsabilidade destes, os quais deverao estar 

cadastrados no servico social de defesa sanitaria animal do Estado, com o intuito de promover 

a vacinacao em massa dos rebanhos, nab ficando apenas destinados ao processo do 

diagnostico. Outra medida compulsoria no programa, alem da vacinacao, e o controle de 

transito, principalmente em animais destinados a reproducab, bem como para participates em 

exposicoes, feiras, leiloes e outras aglomeracdes animais. 

Tendo em vista a baixa cobertura vacinal da bmcelose bovina no Estado da Paraiba 

em 2007 (2,48%) e o rato da evolucab da doenca ser preferencialmente crdnica, com sinais 

clinicos restritos exclusivamente a esfera reprodutiva, torn and o praticamente impossivel a 

deteccab de animais infectados no exame ante-morten e post-morten, os riscos de exposicao 

ocupacional a bacteria durante o abate sab aumentados. Dessa forma, o presente trabalho tern 

como meta a determinacao da soroprevalencia de bmcelose em bovinos abatidos no 

matadouro publico de Patos, Estado da Paraiba. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

ARRUDA "comunicacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pessoal", 2008, SEDESA- MAPA-PB. BRASIL. 
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2 REVISAO DE LITERATURA 

2.1 Agente Etiologico 

As bacterias do generozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brucella sab pequenos cocobacilos, Gram negativos e 

imoveis, nab formam esporos nem possuem capsula. Sab divididas em lisas ou classicas e 

mgosas; no grupo das lisas estab a Brucella abortus, B. melitensis e a B. suis, e fazendo parte 

do grupo das rugosas estab a B. ovis e a B. cants (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). 

Apesar de ser uma bacteria patogenica nab espoiulada, a brucela tern uma boa 

capacidade de sobrevivencia em algumas condicdes naturais, como em locais umidos, 

abrigados da luz solar direta, em pH neutro e ambiente contendo materia organica (BRASIL, 

2006). Ha um aumento da viabilidade da bacteria em temperaturas baixas, podendo resistir por 

muito tempo em tecido congelado (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). As brucelas sab 

sensiveis a alguns desinfetantes comuns, como produtos dorados ou solucdes de 

formaldeidos. A pasteurizacab e" um metodo eficiente de destruicab da bacteria (BRASIL, 

2006). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 .2 Hospedeiros 

Os bovinos sSo mais susceptiveis a B. abortus, sendo esta susceptibilidade 

relacionada a idade, sexo e estagio reprodutivo do animal. Animais sexuabnente maduros e 

femeas prenhes sao mais sensiveis a infeccao do que bovinos imaturos de qualquer sexo, 

portanto, pode-se afirmar que a bmcelose esta mais relacionada com a maturidade sexual do 

que com a idade (BRASIL, 2006). 

Alem dos bovinos, a B. abortus pode infectar outras especies, tanto domesticas como 

silvestres (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). Com relacao as especies domesticas, podem 

ser infectados bubalinos, suinos, ovinos, caprinos, cabs e equideos. Este ultimo hospedeiro 

parece ser menos susceptivel a infeccao e sab tidos como hospedeiros terminais. O principal 

sinal observado nos equinos e uma lesao edematosa que posteriormente forma uma fistula na 

regiab da cemelha e por isso e conhecida como Mai da Cemelha ou Mai da Cruz (CEAPAV, 

2008). 
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A transmissao da doenca para suinos e infrequente, e quando ocorre e caracterizada 

por uma infeccao transitoria, no entanto suinos infectados podem ser fontes de infeccao para 

bovinos (NICOLETTI, 1980). E importante salientar que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B. abortus apresenta baixa 

patogenicidade para caprinos e ovinos, porem estudos mostram isolamento desta bacteria 

nesses animais (BANNATYNE, 1960). J£ em cabs, a infeccao por B. abortus ocorre 

esporadicamente e geralmente e resultado do contato de animais da zona rural com produtos 

de origem animal contaminados ou ate mesmo pela ingestao dos restos de abortos decorrentes 

de bmcelose (FORBES, 1990). Em bubalinos, a bmcelose apresenta-se com caracterfsticas 

semelhantes aos bovinos (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). 

Com relacao as especies silvestres, destacam-se aquelas unguladas, consideradas 

reservatorios naturais da Brucella abortus, desempenhando papel importante na epidemiologia 

da doenca, pois sab estes animais que man tern o agente no meio ambiente (PAULIN; 

FERREIRA NETO, 2003). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

23 Patogenia 

A porta de entrada mais importante para bovinos e a mucosa oroferingeana 

(PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). A bacteria ainda pode adentrar atraves da mucosa 

genital, nasal ou conjuntiva. O periodo de incubacab e inversamente proporcional ao tempo de 

gestacab, ou seja, quanto mais adiantada a gestacao, menor sera o periodo de incubacab 

(BRASIL, 2006). Ao penetrar no organismo as bacterias sab fagocitadas por macrofagos e sao 

transportadas livres ou dentro deste s para os linfonodos regionais, onde se multiplicam e 

podem permanecer por semanas a meses. Ocorre disseminacao por via linfatica ou hematica 

para orgaos ricos em cehilas do si sterna mononuclear fagocitario, entre os quais se destacam 

os linfonodos, baco, figado, aparelho reprodutor masculino, ubere e utero. 

A infeccao do utero gestante ocorre por via hematogena. Ao adentrarem no utero, as 

bmcelas multiplicam-se inicialmente no trofoblasto do placentoma, e logo apos infectam as 

celulas adjacentes (BRASIL, 2006). 

O eritritol 6 um alcool observado principalmente em bovideos, com altas 

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

epididimos e glandulas sexuais (SAMARTINO; ENRIGHT, 1992). Sabe-se que a partir do 
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quinto mes de gestacao, aumenta a concentracab desse dlcool, o qual atinge nivel maximo 

proximo ao parto, estimulando a multiplieacab da bacteria de forma crescente. Alem disso, a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

presen9a de hormonios sexuais tambem estimula o desenvolvimento da brucela (BISHOP et 

al., 1994). 

Na femea bovina, a infeccao deixa de ser latente geralmentc no ter90  final da 

gestac5o, quando o tecido c6rion-alantoideano est£ bem desenvolvido e ha disponibilidade dos 

metabolitos (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). Neste periodo a multiplicacao da brucela e 

intensa e as endotoxinas liberadas apos sua destruicao geram lesoes na placenta, causando 

placentite necrotica dos cotiledones, promovendo o deslocamento destes devido a lise de suas 

vilosidades (METCALF et al., 1994). Essas lesoes inflamatorias e necroticas impedem a 

passagem de nutrientes e principalmente oxigenio da mSe para o feto, pois comprometem a 

circulacab matemo-fetal, provocando uma infeccao macica culminando no abortamento 

(PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). Em casos agudos, quanto mais intensa a necrose, 

maior a possibilidade de haver abortamento, sendo este o unico sinterna aparente na maioria 

das infeccdes bmcelicas (CARTER; CHANGAPPA, 1991). 

O utero nab gravidico nab 6 tab susceptivel azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B. abortus, portanto logo apbs o 

abortamento ou o parto as brucelas desaparecem rapidamente e o animal recupera-se em 

poucas semanas (BISHOP et al., 1994). Porem, quanto menor a necrose, mais intensa sera a 

deposicab de fibrina tomando tardio o abortamento ou ate mesmo promovendo o nascimento 

de bezerros fracos que poderab morrer em poucos dias (ACHA; SZYFRES, 1986). Apbs o 

primeiro aborto, ha desenvolvimento de uma imunidade celular e consequente diminuicab do 

numero e tamanho das lesoes de placentomas nas gestacdes subsequentes. Dessa forma, o 

aborto toma-se infrequente, aparecendo outras manifestacdes, como subinfertilidade, 

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

Nos machos, a bacteria se localiza preferencialmente nos 6rg5os do sistema 

reprodutor, tais como testiculos, epididimos e glandulas sexuais, ocasionando in flam a9ao 

destes e posterior cronicidade da infeccao, tomando esses animais assintomaticos (BRASIL, 

2006). 
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2.4 Sinais Clinicos 

O sinal clinico caracteristico da bmcelose e o abortamento em tomo do setimo mes de 

gestacao ou nascimento de crias fracas ou mortas (RIET-CORREA et al., 2001). 

Ao ser introduzida num rebanho de animais susceptiveis, num primeiro momento os 

abortamentos poderab chegar a 80% (BISHOP et al., 1994), tendo recidivas de 15 a 20% dos 

casos (ACHA; SZYFRES, 1986). Passada essa primeira rase, sobrevem a rase conhecida 

como crdnica, onde os abortamentos tornam-se raros em decorrencia da imunidade celular 

(PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). 

Nos machos, a brucela acarreta orquite e epididimite bem como inflamacao de carater 

necrosante das vesiculas seminais. Ha um aumento de volume dos epididimos e testiculos uni 

ou bilateral, provocando subfertilidade, infertilidade ou esterilidade (PAULIN; FERREIRA 

NETO, 2003). Como conseqUencia ocorre necrose do orgao afetado, podendo haver atrofia. 

A bmcela pode atingir o aparelho locomotor provocando infeccSes articulares, 

levando a bursites principalmente nas articulacoes carpicas e tarsicas, as qua is exigem maiores 

esforcos, alem de espondilites nas vertebras toracicas e lombares, podendo atingir a medula 

6ssea e bainha dos tendoes (BATHKE, 1988). 

As vac as prenhes sab mais susceptiveis a doen9a e a grande maioria delas 

permanecera cronicamente infectada, com o agente presente no utero e linfonodos (BISHOP, 

et al. 1994). Porern, femeas nab gestantes expostas a quantidades pequenas de bmcelas podem 

desenvolver a condicab de portadoras assintomaticas (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). 

2.5 Diagnostico 

O diagnostics da bmcelose e feito por diferentes metodos, os quais se 

complementam; entre eles destacam-se o diagnostico clinico. que se baseia nos sinais; o 

diagnostico epidemiologic©, que se fundamenta no historico do rebanho e da propriedade 

vizinha; e o diagnostico complements que pode ser direto ou indireto (PAULIN; FERREIRA 

NETO, 2003). 
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Para o diagn6stico populacional sSo adequadas somente as provas soroI6gicas 

(BRASIL, 2006) que consistem na deteccao de anticorpos contrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B. abortus por metodos 

indiretos. 

O diagnostico indireto deve ser rapido, barato e de facil realizacao, pois se trata de 

um procedimento de aplicacao massal. Alem disso, deve ser desprovido de riscos e respeitar as 

normas tecnicas estabelecidas pelos organismos intemacionais (PAULIN; FERREIRA NETO, 

2003). Os metodos indiretos ou sorologicos tern como finalidade demonstrar a presen9a de 

anticorpos contra Brucella sp. em varios fluidos corporais, como soro sanguineo, leite, muco 

vaginal e semen (BRASIL, 2006). Existem varios testes, porem os de real utilidade sao 

aqueles que buscam detectar anticorpos no soro e no leite (PAULIN; FERREIRA NETO, 

2003). Podem ocorrer reacdes falso-negativas ou falso-positivas. 

As reacdes falso-positivas sao decorrentes de reacdes cruzadas com outras bacterias, 

principalmente Yersinia enterolitica. Salmonella sp. e Escherichia coli, designada como 

reacao cruzada, que na maioria das vezes estao associadas a IgM (CORBEL, 1985). Animais 

de afe no maximo quatro meses de idade podem apresentar anticorpos coiostrais, levando a 

uma sorologia positiva (BISHOP et al., 1994). Alem disso, podem ocorrer como resultado da 

vacinacao com B19 em animais acima de 8 meses de idade (BRASIL, 2006), pois quanto 

maior a idade no momento da vacinacao mais tardiamente desaparecem os anticorpos vacinais 

(PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). 

As principals causas de resultados falso-negativos sao: a infeccao recente e a 

proximidade do parto ou aborto. Femeas em fase proxima ao parto ou logo apds abortamento 

podem apresentar resultados falso-negativos ou titulos baixos de anticorpos, embora sejam 

excretoras do agente (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). Brandon et al. (1971) relatam que 

esse rato e decorrente do mecanismo fisioldgico de transferencia, principalmente da IgGl, do 

soro para o colostro, o que leva a diminuicao de anticorpos no soro, nao sendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA suficientes para 

propiciar sinal no teste soroldgico. 

Dentre os metodos indiretos mais utilizados para diagnostico de bmcelose, destacam-

se a Soroaglutinacao Lenta em Tubos, Soroaglutinacao Rapida em Placa, Teste do Antigeno 

Acidificado Tamponado ou Rosa de Bengala, Reacao de Fixasao de Complemento, usado para 

referenda de transito internacional, Teste do 2-Mercaptoetanol, Testes imunoenzimaticos 
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(ELISA) e Prova do And em Leite, usado para vigilancia epidemiologica. (PAULIN; 

FERREIRA NETO, 2003). 

Dentre os metodos diretos estab o isolamento e a identifkacab do agente, 

imunohistoquimica e metodos de deteccao de acido nucleicos, como a Reacao em Cadeia pela 

Polimerase (PCR) (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). 

A escolha dos metodos sorologicos deve levar em consideracab o custo, o tamanho e 

as caracterfsticas da populacab sob vigilancia, a situacab epidemiologica da doenca, a 

sensibilidade e a especificidade dos testes, bem como a utilizacab de vacinas (BRASIL, 2006). 

No Brasil, o Programa Nacional de Controle e Erradicacao da Bmcelose e 

Tuberculose (PNCEBT) instituido pelo MAPA em 2001 definiu como oficiais os testes de 

Antigeno Acidificado Tamponado (AAT) e o Teste do And em Leite (TAL) como testes de 

triagem, sendo o TAL mais usado para monitorar rebanhos leiteiros. O 2-Mercaptoetanol (2-

ME) e o Teste de Fixacab de Complemento (FC) como testes confirmatorios (BRASIL, 2006). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 Transmissao 

Ao ser introduzido numa populacao de susceptiveis, o agente dissemina-se 

rapidamente no inicio e depois mais lentamente ate atingir o equilibrio, que e observado 

quando a quantidade de animais infectados descartadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 igual a quant idade de susceptiveis 

que se infectam. Caso nab seja erradicada, pode torna-se endemica por tempo indeterminado 

(PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). A nab deteccao de um animal infectado promove a 

disseminacao tan to na propriedade como em areas adjacentes (BATHKE, 1988). 

As principals vias de eliminacab do agente sab os fetos, seus envoltorios e descargas 

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

quantidade de bacterias nesses materiais, ocorre a contaminacao da pastagem, fomites, agua e 

alimentos. No leite, a bmcela 6 eliminada a partir de duas semanas apbs o parto ou 

abortamento, podendo persistir durante meses (ACHA; SZYFRES, 1986). Ao ingerirem leite 

con tarn in ado, os bezerros poderab manter a bacteria nos linfonodos gastroentericos e excretar 

o agente nas fezes. Ate seis meses de idade os bezerros sab pouco susceptiveis a infeccao e 

normalmente infectam-se de forma transitoria, e seis a oito semanas apbs a suspensab da 

alimentacab com leite tomam-se livres (ACHA; SZYFRES, 1986). 
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Em condiedes de umidade, temperature e sombreamento ideais, as brucelas 

permanecem viaveis no meio ambiente por longos periodos, o que aumenta significativamente 

a chance de contato e infeccab de hospedeiros susceptiveis (QULNN et al., 2005). 

O contato indireto, por ingestao de agua, pasto ou forragens contaminadas, € a mais 

frequente via de transmissao entre os bovinos. Alem disso, outra via de transmissaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 o 

contato direto entre as vacas, pois estas co stum am lamber membranas fetais, fetos abortados e 

bezerros recem-nascidos. As vacas, ao lamberem os orgaos genitais de outras vacas 

possibilitam tambera a transmissao da doenca (ACHA; SZYFRES, 1986). 

Os touros eliminam a bacteria atraves do semen, o que nab ocorre em novilhos e 

animais castrados (BATHKE, 1988). £ importante ressaltar que a monta natural parece nab ter 

grande importancia na transmissao da bmcelose, pois nesse caso o semen e depositado na 

vagina, onde existem defesas inespecificas que dificultam o processo de infeccao (PAULIN; 

FERREIRA NETO, 2003). Porem, na inseminacab artificial o semen 6 introduzido 

diretamente no utero, permitindo a infeccao da femea, sendo dessa forma, uma importante via 

de transmissab (BRASIL, 2006). Ronald e Prabhakar (2001), em Tamil Nadu, fndia, isolaram 

B. abortus em cinco (3,7%) de um total de 136 amostras de semen congeladas provenientes de 

tres centros de inseminacab artificial. Com relacabzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a transferencia de embrides, fica descartada 

a hipbtese de transmissao da bmcelose entre doadoras infectadas e receptoras livres da doenca, 

isso porque os embrides sab submetidos a lavagens e tratamentos para reducao da transmissao 

de agentes infecciosos (BRASIL, 2006). 

2.7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Controle 

Na maioria dos paises desenvolvidos a bmcelose esta controlada ou erradicada, mas 

nos paises em desenvolvimento a doenca ainda se apresenta de forma endemica (PAULIN; 

FERREIRA NETO, 2003). Isso ocorre devido a falta de investimento em pro gramas para o 

seu combate, alem disso, observa-se que nesses locais a incidencia aumenta a medida que 

aumenta os rebanhos (OIE, 2005). 

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 obtcncao de, no minimo, dois testes negativos 
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sucessivos em todo o rebanho. Nesse momenta a propriedadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 considerada saneada e deve 

manter essa situacao com a realizacao de testes sorologicos em intervalos de um ou dois anos 

(PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). 

£ de fundamental importancia a vacinacao de bezerras com idade entre tres e oito 

meses, principalmente em areas endemicas (PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). Em areas 

onde a prevalencia e" muito baixa, pode-se erradicar a doen9a com base no diagnostico e 

sacrifieio dos positivos, combinado com um sistema de vigilancia eficiente (ACHA; 

SZYFRES, 1986). 

A introducab de animaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i o classico fetor de risco para bmcelose bovina 

(NICOLETTL, 1980), portanto deve-se promover um rigoroso controle de transito visando a 

identificacao dos animais positivos antes que estes adentrem na regiao alvo do programa 

(PAULIN; FERREIRA NETO, 2003). 

No Brasil, o Decreto Lei n° 6922, de quatro de outubro de 1944 foi a primeira 

tentativa de controle da bmcelose bovina que estabelecia a identificacao de animais vac in ados 

(GARClA-CARRILLO, 1987). Posteriormente, outros Decretos foram criados, mas sem 

provocar grandes progressos no controle da bmcelose (POESTER et al., 2002). 

Em 20 de Janeiro de 1976 foi instituida a Portaria n° 23 pelo Ministerio da 

Agriculture, propondo um Programa Nacional, tendo como principal estrategia a vacinacao 

das femeas entre 3 e 8 meses de idade, alem da identificacao de focos, teste e sacrifieio 

volunt&rio dos positivos (POSTER et al., 2002). Mesmo assim, ainda nab houve a 

implementacab total do programa e, portanto a situacao epidemiologica permaneceu a mesma 

com prevalencia elevada da doenca na maioria das regioes produtoras (AZEVEDO, 2006). 

Em 2001 o MAP A instituiu o Programa Nacional de Controle e Erradicacao da 

Bmcelose e Tuberculose (PNCEBT), que visa promover a qualidade dos produtos de origem 

animal, alem de melhorar a imagem do pais no mere ado extemo, atraves de medidas 

compulsbrias e voluntarias. Esse programa tern como base a vacinacao para bmcelose das 

femeas com idade entre tres e oito meses (BRASIL, 2006). Consiste num programa cujos 

resultados surgirab em longo prazo, e para que isto ocorra e necessaria a mobilizacao nacional 

de medicos veterinarios e produtores. 
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2.8 Importancia em Saode Publica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A bmcelose ocorre em diversos paises do mundo, principalmente em paises em 

desenvolvimento (BRASIL, 2006). Consiste em um grave problema de saude publica, sendo 

transmitida para seres humanos a partir de animais infectados atraves do consumo de leite cm 

ou derivados nab pasteurizados, mas principalmente por exposicab ocupacional de magarefes, 

fazendeiros, pessoas que trabalham com laticinios e medicos veterinarios que manipulam ou 

que possam ter contato com os microorganismos (OSORIO et al, 2004). 

Em seres humanos, o periodo de incubacab da bmcelose varia de uma a cinco 

semanas, podendo estender-se por meses. Pode apresentar-se na forma aguda ou crdnica. A 

fase aguda e caracterizada por febre intermitente e continua, dores musculares e abdominais, 

artrite e cefaleia; ja na fase crdnica observa-se irritabilidade e depressao, podendo haver 

complicacies como endocardite, miocardite, pericardite, meningite, hepatite e abscessos 

viscerais (AZEVEDO, 2006). 

Em 1972, Spinola & Costa constataram a presenca de trabalhadores de um frigorifico 

em Salvador, Bahia, acometidos por bmcelose. Neste frigorifico existiam 128 empregados; 

destes, 85 foram submetidos a sorologia, dos quais nove (10,58%) foram soropositivos. 

Costa-Dias et al (2005) relatam seis casos positivos para bmcelose em seres humanos 

no periodo de 2002 a 2004 num frigorifico de inspecab federal no sul da Bahia, o que 

representou uma prevalencia de 2,5%. O referido autor ainda correlaciona esse resultado com 

a frequencia de bovinos sugestivamente positivos e com a ausencia de medidas de seguranca. 
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3 OBJETIVOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Determinar a soroprevalencia de bmcelose em bovinos abatidos no matadouro 

publico de Patos, Estado da Paraiba. 

- Verificar uma possivel associacao entre o sexo dos animais e a soropositividade 

para bmcelose. 
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4 MATERIAL E METODOS 

4.1 Animais 

Foram utilizados bovinos abatidos no matadouro publico de Patos, Estado da Paraiba, 

no periodo de setembro a dezembro de 2007. 

4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 Amostragem 

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

seguintes parametros: (a) prevalencia esperada; (b) erro absolute; e (c) nivel de confianca. O 

caiculo foi feito com a f6rmula para amostras simples aleatorias (THRUSFIELD, 1995): 

Z
2

xp(l-p) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— 7 1 

onde: 

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

p = prevalencia esperada de 50% (maxim izacao de amostra) 

d = erro absohito de 6% 

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

colhido sangue de 274 animais, totalizando 103 machos e 171 femeas 

43 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 

Saude e Tecnotogia Rural (CSTR) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), em 
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Patos, PB, onde foram centrifiigadas com retracab do coagulo e obtencab do soro. Os soros 

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

previamente identificados e mantidos congelados a -20°C afe o momenta da realizacao das 

provas sorologicas. 

4.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Diagnostico Soro log ico 

O teste do Antigeno Acidificado Tamponado (AAT) foi utilizado como prova de 

triagem e os soros que reagiram positivamente no mesmo foram submetidos a prova 

confirmat6ria do 2-mercaptoetanol (2-ME) (OSORIO, 2004). Paralelamente ao teste do 2-ME, 

foi realizado o teste de Soroaglutinacao Lenta em Tubos (SLT). A interpretacab do teste do 2-

ME e apresentada nas Tabelas 1 e 2 (BRASIL, 2006). 

Tabela 1. Interpretacab das provas do 2-ME para femeas com idade igual ou superior a 24 

meses, vacinadas entre tres e oito meses de idade. 

Prova de soroaglutinacao lenta 

(UI*/mI) 

Prova do 2-ME 

(Ul/ml) 
Interpretacao 

<50 <25 Negativo 

>100 <25 Inconclusivo 

>25 >25 Positivo 

* UI - Unidade Internacional 
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Tabela 2. Interpretacao das provas do 2-ME para femeas nab vacinadas e machos, com idade 

igual ou superior a 8 meses. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prova de soroaglutinacao lenta Prova do 2-ME 
(UI*/mI) (Ul/ml) 

Interpretacao 

<25 

>50 

>25 

<25 

<25 

>25 

Negativo 

Inconclusivo 

Positivo 

* UI - Unidade Internacional 

4.4.1 Prova do Antigeno Acidificado Tamponado 

4.4.1.1 Materials utilizados 

Os materials usados foram: antigeno para AAT, que consists numa suspensab dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B. 

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

tampab 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. 

4.4.12 Metodologia do teste 

- Os soros e o antigeno foram equilibrados a temperatura ambiente por 30 

minutos. Os soros foram homogeneizados antes da realizacao da prova. 

- 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°. 

- O antigeno foi suavemente agitado e colocado 30 ui ao lado do soro, sem ser 

nele misturado. 
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- Em seguida misturou-se, por meio de um misturador de platico, o soro e o 

antigeno com movimentos circulares, de modo a obter um circulo aproximado de 

2 cm. 

- Promoveu-se movimentos oscilatorios contmuos na placa durante quatro 

minutos, para permitir que a mistura soro-antigeno flua lentamente dentro de cada 

circulo. 

- A placa foi colocada na caixa de luz indireta para realizacao da leitura 

O soro que apresentou reacao visivel de aglutinacao (grumos) em qualquer 

intensidade foram considerados reagentes e encaminhados para o teste confirmat6rio 

(ARAUJOetal., 2001). 

4.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Prova do 2-Mercaptoetanol e Soroaglutinacao lenta em tubos 

4.4.2.1 Materials utilizados 

Para a realizacao das provas de SLT e do 2-ME, as quais sao feitas em paralelo, 

designada como provas em serie, foram utilizados: antigeno para a soroaglutinacao lenta em 

tubo; o 2-Mercaptoetanol; uma solucao salina 0,85%; solucao salina 0,85% e fenicada 0,5%; 

as amostras de soro a testar (positivas para o AAT); soro controle positivo; soro controle 

negativo; tubos de ensaio; grade para tubos; pipeta de Bang; pipetas de 10 ml; caixa com luz 

indireta para leitura; estufa a 37°C; vidraria para diluicao dos reagentes. 

4.4.2  J Metodologia do teste 

- Diluiu-se o antigeno para soroaglutinacao lenta em tubos 100 vezes em solucao 

salina a 0,85% contendo 0,5% de fenol. Concentracao final 0,045%. 

- Diluiu-se o antigeno para soroaglutinacao lenta em tubos 50 vezes em solucao 

salina a 0,85% sem adicao de fenol. Com concentracao final 0,090%. 

- Preparou-se a solucao de 2-ME a 0,1 M misturando-se 7,8 ml de 2-ME a 9923 ml 

de solucao salina a 0,85% sem fenol, ou volumes menores, proporcionalmente. 
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- Para cada amostra de soro a tester, colocou-se em uma estante, duas fileiras de 

quatro tubos. 

- Identificou-se o primeiro mbo de cada fileira com o numero correspondente ao soro 

ate star. 

- A primeira fileira correspondente as quatro diluicoes do soro do teste de 

soroaglutinacao lenta em tubos foi marcada com a letra T. A outra fileira, em que se 

fez o teste do 2-ME, foi marcada com a letra M. 

- Com a pipeta de Bang carregou-se o soro ate passar um pouco da graduacao 

superior. Com um papel absorvente, limpou-se o extremo da pipeta mantendo-se esta 

em posicab vertical sobre a parede do tubo que contem a amostra, deixa-se escorrer o 

soro ate que o fundo do menisco no interior da pipeta esteja nivelado com a sua 

graduacao superior. 

- Com a pipeta no fundo do primeiro mbo da primeira fileira, deixou-se fluir 0,08 ml 

de soro. No segundo mbo, depositou-se 0,04 ml, no terceiro 0,02 ml e no quarto 0,01 

ml. 

- Repetiu-se o procedimento descrito para depositar as mesmas quantidades de soro 

na segunda fileira de tubos, na serie do 2-ME. 

- Em todas as amostras do soro, repetiu-se o procedimento de forma similar, 

pipetando os soros para cada duas fileiras de tubos adequadamente identificados. 

- Foram incluidos os soro controle positivo e negativo. 

- Com a pipeta de 10 ml agregou-se a cada um dos tubos das fileiras T, 2 ml do 

antigeno diluido 1:100 em solucao salina fenicada. 

- Com a pipeta de 10 ml, foi agregado 1 ml de solucao de 2-ME (diluido em solucao 

salina sem fenol) a cada um dos tubos das fileiras M. 

- Agitou-se a estante para misturar as solucoes. 

- Deixou-se as estantes com amostras em repouso durante 30 minutoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a temperatura 

ambiente. 

- Apos isso, com a pipeta de 10 ml foi agregado a cada tubo da fileira M, 1 ml do 

antigeno diluido 1 50 em solucao salina sem fenol. 

- Misturou-se agitando a estante. 

- As misturas foram colocadas em estufa a 37°C por 48 boras. 



27 

- As fontes de luz estranhas foram reduzidas para a leitura do teste por meio de uma 

fonte de luz indireta. 

A interpretacao da prova de soroaglutinacao lenta e do 2-ME pode ser classificada 

como completa, incompleta ou negativa. A reacao completa e quando o liquido da mistura 

soro-antigeno aparece translucido e a agitacao suave nab rompe os grumos; a reacao 

incompleta e* aquela em que a mistura soro-antigeno aparece parcialmente translucida, e uma 

suave agitacao nab rompe os grumos; j£ a reacao negativa e" aquela onde a mistura soro-

antigeno aparece opaca ou turva, e uma agitacao suave nab revela grumos (BRASIL, 2006). 

4.5 Analise Estatistica 

Para a verifi cacao de uma possivel associacao entre sexo dos animais e 

soropositividade para brucelose, foi utilizado o teste exato de Fisher (ZAR, 1999), com nivel 

de significancia de 5%. Para a analise, foi utilizado o programa Epilnfo versao 6.04. 
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5 RESULTADOS E DISCUSS AO 

No ato da colheita de sangue foi impossfvel separar os animais por idade e/ou 

procedendo pois nab havia registros oficiais dos proprietaries nem de suas propriedades. 

Alem disso, e importante ressaltar que nab foi observado nenhum animal marc ado com " V , 

deixando acreditar que nab foi coletado 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 cam 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. 

Na prova do Antigeno Acidificado Tamponado, dos 274 bovinos analisados, seis 

foram soropositivos (2,2%; IC 95% = 0,81% - 4,71%) (Tabela 3). Dos 103 bovinos machos, 

um (0,97%; IC 95% = 0,02% - 5,29%) foi soropositivo, enquanto cinco (2,92%; IC 95% -

0,96% - 6,69) das 171 femeas foram soro positivas. Nab foi verificada diferenca significativa 

na proporcab de soropositivos entre bovinos machos e femeas (p = 0,41). 

Na prova do 2-mercaptoetanol, das seis amostras reagentes no AAT, cinco (83,3%) 

foram confirmadas como positivas (Tabela 3). Todas as amostras positivas no 2-ME foram de 

femeas, resultando em uma soroprevafencia de 1,82% (IC 95% = 0,59% - 4,21%). Tambem 

nao foi verificada diferenca significativa na proporcab de soropositivos entre bovinos machos 

e femeas no teste confirmat6rio (p = 0,16). Na Tabela 4 sao apresentados os titulos de 

anticorpos anti-B. abortus nas provas da SLT e 2-ME das amostras positivas no teste do AAT. 
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Tabela 3. Soroprevaleiicia e intervalo de confianca de 95%, nos testes do Antigeno Acidificado 
Tamponado e 2-Mercaptoetanol com relacao ao sexo, em bovinos abatidos no 
Matadouro Publico de Patos, Estado da Paraiba, no periodo de setembro a dezembro 
de 2007. Patos-PB, 2008. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sexo 
AAT 2-ME 

Sexo 
N Prev. (%) IC (95%) N Prev. (%) IC (95%) 

Macho 1/103 0,97 0,02-53 0/103 0 0,00-3,52 

Femea 5/171 2,92 0,% - 6,69 5/171 2,92 0,96 - 6,69 

Total 6/274 2,2 0,81 -4,71 5/274 1,82 0,59-4,21 

Tabela 4. Titulos de anticorpos anti-fi.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA abortus, pelas provas de Soroaglutinacao Lenta em 

Tubos e do 2-Mercaptoetanol, nas amostras positivas no teste de triagem, em 

bovinos abatidos no Matadouro Publico de Patos, Estado da Paraiba, no periodo de 

setembro a dezembro de 2007. Patos - PB, 2008. 

Amostra 
Prova de soroaglutinacao 

lenta em tubos (Ul/ml) 
Prova do 2-ME (Ul/ml) 

F19 50 25 
F54 200 200i 
F74 100 100 
F141 200 200 

F156 50 100 
M95 25 Negativo 

F: femea; M: macho; I: reacao incompleta 

Foram detectadas apenas femeas verdadeiramente positivas, ou seja, aquelas que 

foram positivas tanto no teste de triagem como no con firmatorio. Isso vem a confirmar a maior 

susceptibilidade de femeas a bacteria, apesar de nao ter havido diferenca significativa na 

analise estatistica. Alem disso, nao foram observados quaisquer sinais clinicos ou lesoes 

caracteristicos da infeccao, o que nab significa dizer que esses animais nab estab liberando a 

bacteria constantemente, deixando em alerta os profissionais em contato com esses animais, 
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como magarefes e medicos veterinarios, visto que esses individuos sao susceptiveis a essa 

doen9a nessas circunstancias de abate. 

Os resultados obtidos no presente trabalho levantam preocupacSes, pois bovinos 

soropositivos para a brucelose estao sendo encaminhados para abate, expondo os magarefes ao 

risco ocupacional. Dessa forma, e importante a adocao de algumas medidas preventivas, como 

o uso de luvas para manejar esses animais, bem como outras medidas de biosseguranca 

necessarias. 

Alem disso,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 necessario que haja um trabalho comunitario de esclarecimento para 

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

saudc animal e consumidores. Devem ser seguidos os procedimentos preconizados pelo 

Pro grama 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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6 CONCLUSAO 

Foram encontrados bovinos abatidos no Matadouro Publico de Patos, Estado da 

Paraiba, soropositivos para a brucelose, nurna preva!6ncia total de 2,2%, o que levanta 

preocupacdes do ponto de vista de saude publica por se tratar de uma importante zoonose, 

expondo os magarefes ao risco ocupacional. Com relacao ao sexo, houve uma soroprevalencia 

maior para as femeas de 2,92%, enquanto que os machos tiveram 0,97%. Apesar disso, nao foi 

verificada diferenca significativa na proporcab de soropositivos machos e femeas. 

E necessario que haja um trabalho de conscientizacao desses profissionais, 

esclarecendo a importancia de medidas de biosseguranca bem como as consequencias 

ocasionadas pela brucelose. Ressalte-se, tambem, a importancia de se seguir as acoes 

contempladas no 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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