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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BRANDAO, A. M . Ocorrencia de anticorposzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dnt\-brucella spp. em equinos no 

municipio de Canguaretama, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. [Occurrence 

of antibodies to Brucella spp. in horses in the municipality of Canguaretama, State of 

Rio Grande do Norte, Brazil.]. 2013. 32 Monografia (Medicina Veterinaria)- Unidade 

Academica de Medicina Veterinaria, Universidade Federal de Campina Grande. 

A brucelose e uma zoonose de distribuicao mundial causada por bacterias intracelulares 

facultativas pertecentes ao genero Brucella A importancia da brucelose animal varia de 

um pais a outro, dependendo da populacao animal exposta, da especie de Brucella 

envolvida e das medidas tomadas para combate-la (RIET-CORREA et al., 2007). Sao 

poucos os trabalhos que abordam a brucelose na especie equina, dificultando a 

observacao da distribuicao da doenca tanto na ambito nacional como mundial. Neste 

trabalho foi investigada a prevalencia da brucelose entre 150 equinos no municipio de 

Canguaretama-RN, utilizando o teste do Antigeno Acidificado Tamponado (AAT). O 

soro sanguineo dos animais foi avaliado pelo teste do Antigeno Acidificado Tamponado 

(AAT), sendo que das 150 amostras sanguineas analisadas, 12 reagiram ao teste. Apesar 

da baixa importancia economica da brucelose em equideos ao comparer com a especie 

bovina, e dos poucos relatos da ocorrencia de anticorpos especificos contra a infeccao 

pela B. abortus evidenciados em outros estudos, foi verificada uma alta incidencia de 

anticorpos especificos provocados pela mesma bacteria. Sao necessarios novos estudos 

para o real diagnostico epidemiologic© da infeccao no estado do Rio Grande do Norte e 

no Brasil. A simples presenca de animais reagente merece atencao, dada a importancia 

da doenca do ponto de vista zoonotico. 

PALAVRAS-CHAVE: Antigeno Acidificado Tamponado, Brucella, Equinos, 

Sorodiagnostico 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BRANDAO, A. M . Occurrence of antibodies to Brucella spp. in horses in the 

municipality of Canguaretama, State of Rio Grande do Norte, Brazil. [Ocorrencia 

de anticorposzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA anti-brucella spp. em equinos no municipio de Canguaretama, Estado do 

Rio Grande do Norte, Brasil.]. 2013. 32, Monografia (Medicina Veterinaria)- Unidade 

Academica de Medicina Veterinaria, Universidade Federal de Campina Grande. 

Brucellosis is a zoonosis of worldwide distribution caused by facultative intracellular 

bacteria pertecentes the genus Brucella. The importance of animal brucellosis varies 

from one country to another, depending on the animal population exposed, the species 

of Brucella involved and the measures taken to combat it (RIET-Correa et al., 2007). 

Few studies of the disease in the equine species, hindering the observation of disease 

distribution nationally and globally. In this study, we investigated the prevalence of 

brucellosis among 150 horses in the municipality of Canguaretama-RN, the test using 

the Buffered Acidified Antigen (AAT). The blood serum of animals was assessed by the 

buffered acidified antigen (TAA), and the 150 blood samples analyzed, 12 responded to 

the test. Despite the low economic importance of brucellosis in horses when compared 

with the bovine species, and few reports of the occurrence of specific antibodies against 

infection by B. abortus shown in other studies, there was a high incidence of specific 

antibodies caused by the same bacteria. Further studies are needed for real 

epidemiological diagnosis of infection in the state of Rio Grande do Norte in Brazil. 

The mere presence of animals reagent deserves attention, given the importance of the 

disease in terms of zoonotic. 

KEYWORDS: Buffered Acidified Antigen, Brucella, Equine, serodiagnosis 
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I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A brucelose e uma zoonose de distribuicao mundial causada por bacterias 

intracelulares facultativas pertecentes ao generozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brucella. A importancia da brucelose 

animal varia de um pais a outro, dependendo da populacao animal exposta, da especie 

de Brucella envoi vida e das medidas tomadas para combate-la (RIET-CORREA et al., 

2007) 

Os equinos podem ser infectados com B. abortus, que tern sido associada a 

cemelhas fistulosas, mas usualmente nao sofrem infertilidade, aborto, ou outra 

evidencia clinica de infecfao (SMITH, 2006). A afinidade da Brucella pela placenta 

bovina da-se pela presen9a do eritrol, a9ucar que nao existe na placenta dos equinos, 

tornando menos frequente os abortos de origem brucelica nesta especie.(JARDIM et al., 

1979; BLOOD & RADOSTITS, 1991). De acordo com VOIGT & KLEINE (1975), o 

animal pode apresentar sinais clinicos como febre intermitente, debilidade, dores 

articulares, transtornos gastrointestinais, hepatites, endocardites, miocardites, 

pneumonia, espondilites. 

As perdas na produ9ao animal devido a essa doen9a podem ser de maior 

importancia principalmente por causa da produ9ao de leite reduzida pelas vacas 

abortando. A sequela comum de infertilidade aumenta o periodo entre as lactacoes, e, 

em um rebanho infectado, a media de de intervalo entre partos pode ser prolongada por 

varios meses (RADOSTITS et al., 2002). Mesmo que a doen9a nao apresente grande 

importancia economica na especie equina, a doen9a tern um lado preocupante em 

virtude da possibilidade desses animais serem fontes de infec9ao, contribuindo para sua 

introdu9ao em areas indenes, bem como para sua manuten9ao onde ela ocorre de forma 

endemica. 

Este trabalho teve como objetivo geral estimar a prevalencia de anticorpos anti-

Brucella abortus em eguas, no municipio de Canguaretama-RN, atraves da analise de 

amostras sanguineas coletadas em propriedades do municipio, com o intuito de 

conhecer a ocorrencia da brucelose equina, nessa regiao geografica considerando que 

existe poucos estudos sobre essa enfermidade. Como objetivos especificos este trabalho 

procura-se identificar possiveis animais fontes de infec9ao de Brucella abortus. 
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2. REVISAO DE L I T E R A T U R A 

2.1. Aspectos gerais 

Em geral, as principais manifesta9oes da brucelose sao falhas reprodutivas, 

como abortamento ou nascimento de recem-nascidos mal desenvolvidos nas femeas, 

alem de orquite e epididimite com esterilidade frequente no macho (RADOSTITSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 

2002). A brucelose equina, determinando prejuizo economico ou nao, apresenta-se de 

grande importancia do ponto de vista sanitario, pois e uma zoonose e, como tal, possivel 

de transmissao a especie humana, especialmente aos veterinarios e individuos que lidam 

com carca9as em matadouros (CUNHA & BIFONE, 1950). Por causa do maior impacto 

economico sobre a saude animal e o risco de doen9a no humano, a maioria dos paises 

tenta fornecer os recursos para erradicar a doen9a da popula9ao de animais domesticos 

(RADOSTITS etal, 2002). 

2.2 Aspectos epidemiologicos 

A infec9ao com B. abortus ocorre naturalmente por ingestao. Os materials 

contaminados sao infecciosos para o homem e devem ser manipulados com cuidado. A 

infec9ao nao e facilmente transmitida entre animais separados por cercas ou estradas. A 

maioria dos recem-nascidos infectados ao nascimento acaba com a infec9ao, mas foi 

comprovada infec9ao congenita persistente (BRADFORD, 2006). 

No Brasil, a brucelose e endemica e as perdas economicas sao causadas por 

abortos, redu9ao de 15% na produ9ao de bezerros, aumento do intervalo entre partos de 

11,5 para 20 meses, diminui9ao de 25% na produ9ao de carne e leite, e por 

complica9oes reprodutivas, com periodos de esterilidade temporaria ou infertilidade, 

al^m da desvaloriza9ao comercial das propriedades e seus animais considerados 

infectados (Brasil, 2003). 

Ainda que o mecanismo de transmissao da brucelose equina nao esteja bem 

esclarecido, considera-se que a infec9ao seja resultante da coabita9ao dos equinos com 

outras especies domesticas, em especial, bovinos, bubalinos e suinos, visto que os 

equinos compartilham da infec9ao preferencialmente por B. abortus e, secundariamente, 

por B. suis (ACHA & SZYFRES, 1989). 
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No Brasil, ja foi relatada a ocorrencia de brucelose equina causada porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B. 

abortus e por B. Suis. De acordo com RIET-CORREA et al, 2007, foram relatadas a 

ocorrencia de titulos sorologicos contra Brucella em equinos de diversas partes do 

Brasil. No entanto, muitas dessas rea?6es sorologicas, determinadas pela prova de 

soroaglutina9ao, nao sao confirmada quando os animais sao submetidos a testes mais 

especificos, como a prova do mercaptoetanol, ainda segundo estes autores, o equino e 

susceptivel a infec9ao experimental por B. abortus, B. suis, B. melitensis; o agente mais 

comum nessa especie eaB. abortus, por ser mais frequente a convivencia dos equinos 

com os bovinos, os quais frequentemente atuam como fonte de infec9ao para aquela 

especie, seguida da B. suis. 

Segundo SILVA et al (2001), 32 equinos (84,2%) com bursite cervical ou nucal 

soropositivos para brucelose eram criados nos mesmos pastos dos bovinos, sendo que, 

nessas propriedades, 17 (53,7%) foi diagnosticada a brucelose, o que refor9a a pratica 

de co-habita9ao de especies domesticas como fator de risco da brucelose equina. 

Os equinos podem ser infectados com B. abortus, que tern sido associada a 

cernelhas fistulosas, mas usualmente nao sofrem infertilidade, aborto, ou outra 

evidencia clinica de infec9ao (SMITH, 2006). Em virtude disso os equinos usualmente 

sao considerados hospedeiros "acidentais" de B. abortus, de importancia relativa na 

cadeia epidemiologica de transmissao intra ou entre planteis de equinos e para outras 

especies (RIBEIRO, et al, 2003). 

Assim sendo, a ocorrencia de brucelose na especie equina merece preocupa9ao 

em virtude da debilidade organica que provoca nos animais, pelos prejuizos economicos 

relacionado ao descarte e sacrifico dos animais, alem de constituirem fonte de infec9ao 

para outras especies domesticas e, inclusive, para o homem (RIBEIRO et al, 2003; 

RADOSTITS etal, 2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Aspectos etiologicos 

A brucelose e uma zoonose de distribui9ao mundial causada por bacterias 

intracelulares facultativas pertencentes ao genero Brucella. A importancia da brucelose 

animal varia de um pais a outro, dependendo da popula9ao animal exposta, da especie 

de Brucella envoi vida e das medidas tomadas para combate-la (RIET-CORREA et al, 

2007). 
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Segundo o Subcomite Taxonomico da FAO,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B. abortus possui oito biotipos 

diferentes quanto a patogenicidade e virulencia, sendo igualmente importantes em 

estudos de epidemiologia molecular. Sao bacilos curtos, medindo 0,5-0,7 mm x 0,6-1,55 

mm, encontrados isolados e raramente formando cadeias curtas, nao formam capsula 

nem esporos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA im6veis, gram-negativos, pleomorficos, crescem em condicoes 

microaerofilas (Campafia et al, 2003). 

No genero Brucella se reconhecem atualmente seis especies: B. melitensis, B. 

abortus, B. suis, B. ovis e B. canis. As primeiras especies (denominadas de "brucelas 

classicas") sao subdivididas em sua vez em biovares, que se distinguem por diferentes 

caracteristicas bioquimicas, de comportamento, ou ambas, frente aos soros 

monoespecificos A. (abortus) e M . (melitensis). Desta maneira, B. melitensis se 

subdivide em tres biovares (1-3); B. abortus em sete (1-7), ja que foram abolidos os 

biovares 7 e 8, e a atual biovar 7 corresponde ao 9 da classifica9ao anterior (ACHA & 

SZYFRES, 1989). 

As brucelas resistem bem a inativa9ao no meio ambiente. Se as condi96es de 

PH, temperatura e luz sao favoraveis, elas resistem por varios meses em aguas, fetos, 

restos de placenta, fezes, IS, feno, materials 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 presen9a de outros microorganismos. 

Quando em baixa concentra9ao, as brucelas sao facilmente destruidas pelo calor. A 

pasteuriza9ao, os metodos de esteriliza9ao a altas temperaturas e a fervura eliminam as 

brucelas. Em produtos nao pasteurizados elas podem persistir durante varios meses. Na 

carne sobrevivem por pouco tempo, dependendo da quantidade de bacterias presentes, 

do tipo de tratamento sofrido pela carne e da correta eliminac9o dos tecidos que 

concentram um maior numero da bacteria (tecido mamario, orgaos genitais, linfonodos). 

A maioria dos desinfetantes (formol, hipoclorito, fenol, xileno) sao ativos contra as 

brucelas em solu9oes aquosas. Os desinfetantes amoniacais nao apresentam uma boa 

atividade contra as brucelas (RIET-CORREA et al., 2007). Em piso seco, as brucelas 

sao muito resistentes, assim como na placenta quando se depositam em ambiente frio e 

escuro; na manteiga conservam sua capacidade de multiplica9ao durante quatro meses, e 

no leite e na carne, de uma a duas semanas. Porem nao resistem a pasteuriza9ao do leite 

(ACHA & SZYFRES, 1989). 
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Acredita-se que a transmissao para os equinos ocorra pela ingestao de agua e 

alimentos contaminados pelo microrganismo proveniente de descargas vaginais, loquios 

de abortos e restos placentarios de femeas infectadas (CASTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 2005). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Aspectos patogenicos 

A bacteria penetra no organismo pelas mucosas oral, nasofaringea, conjuntival 

ou genital ou pelo contato direto com a pele. Apos azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA penetra9ao, as brucelas sao levadas 

aos linfonodos regionais. Apos a fagocitose por macrofagos e celulas reticulares, a 

degrada9ao ocorre no interior dos fagolisossomos, provocando a liberac§o de 

endotoxina e de outros antigenos. Sua sobrevivencia no interior das celulas fagocitarias 

pode ocorrer devido a inibi9ao da fusao do lisossomo com os granulos secundarios. 

Assim, sao transportados ate os linfonodos e, apos disseminam-se pelo organismo. 

Aparentemente, localizam-se e multiplicam-se no interior do reticulo endoplasmatico 

rugoso. A resistencia a Use intracelular depende da especie de Brucella e, tambem, da 

especie do hospedeiro (RIET-CORREA et al, 2007). 

A B. abortus tern predile9ao pelo utero prenhe, ubere, testiculo, glandula sexuais 

masculinas acessorias, linfonodos, capsulas articulares e membranas sinoviais. Apos a 

invasao corporea inicial, a localiza9ao ocorre inicialmente nos linfonodos que drenam a 

area e dissemina-se para outros tecidos linfoides, como ba90 e os linfonodos mamarios 

e iliacos (RADOSTITS et al, 2002) 

O eritritol, uma substantia encontrada no utero gravidico, 6 capaz de estimular o 

crescimento de Brucella abortus,ocorre naturalmente em grande concentra9ao na 

placenta e fluidos fetais e e provavel responsavel pela localiza9ao da infec9ao nesses 

tecidos. O aborto ocorre no ter9o final da gesta9ao (RADOSTITS et al, 2002). 

Equinos, seres humanos, coelhos, ratos e outros roedores possuem ausencia ou 

baixa produ9ao do eritritol, o que justificaria, em tese, o reduzido impacto da brucelose 

como doen9a da esfera reprodutiva nestas especies. Com efeito, nos equinos, o 

microrganismo tern predile9ao por bursas, tendoes, ligamentos, sinovia e articula9oes, 

acarretando severa inflama9ao nestes locais (NIELSEN & DUNCAM, 1990). 

Em infec96es naturais e dificil medir o periodo de incuba9ao (desde a infec9ao 

ate o aborto ou nascimento prematuro), porque nao se pode determinar o momento da 

infec9ao. Por experimento e demonstrado que o periodo de incuba9ao e somente 

variavel e inversamente proportional ao tamanho do feto. Quanto mais adiantada esta a 
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prenhes, mais curto sera o periodo de incubacao. Se a femea se infecta por via oral na 

epoca de servico, o tempo de incuba?ao pode prolongar-se por duzentos dias, enquanto 

que se expor-se seis meses depois da cobertura, e de cerca de dois meses. O periodo de 

"incubacao sorologica" (desde a infeccao ate o aparecimento de anticorpos) dura de 

varias semanas ate varios meses. Fatores tais como virulencia e dose da bacteria, a via 

de infeccao e a susceptibilidade do animal faz variar o periodo de incubacao (ACHA & 

SZYFRES, 1989). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Aspectos clinicos 

A brucelose equina manifesta-se habitualmente por uma bursite fistulosa, 

chamada de "mal da nuca" e "mal da cruz". Os abortos sao raros. Os equinos adquirem 

a infeccao dos bovinos ou suinos infectados. Nao se conhecem casos de transmissao de 

um cavalo para outro (ACHA & SZYFRES, 1989). 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B. abortus pode ser frequentemente isolada nos tecidos de sinovites nao 

supurativas nos bovinos. Edemas higromatosos, especialmente dos joelhos, devem ser 

considerados com suspeita. A artrite nao supurativa progressiva e erosiva da juncao das 

articulacdes ocorre nos bovinos jovens de rebanho livre de brucelose, vacinados com a 

vacina da cepa 19 (RADOSTITS et al., 2002). 

Em outras especies animais como bovino, caprino e ovino, o principal sinal 

clinico e o aborto nas femeas, que ocorre com mais frequencia no terceiro ou quarto mes 

de prenhes. Tambem pode-se observar higromas, artrites, espondilites e orquites nos 

machos. Diferente do que acontece em outras especies domesticas infectadas pela 

Brucella, nas cabras a mastite e comum e em um rebanho pode ser o primeiro sinal a 

chamar aten9ao. Pode-se observar coagulos no leite, assim como pequenos nodulos na 

glandula mam aria. Em rebanhos com infeccao cronica, os sinais clinicos da 

enfermidade sao, em geral, poucos notaveis (ACHA & SZYFRES, 1989). 

Nos touros a infec9ao se localiza principalmente nos testiculos, vesiculas 

seminais e prostata. A doen9a manifesta-se por orquite, que acarreta baixa de libido e 

infertilidade. Os testiculos podem apresentar, tambem, degenera9ao, aderencias e 

fibrose. As vezes podem ser observados higromas e artrites (RIET-CORREA et al., 

2007). 

No homem, a sintomatologia da brucelose aguda, como a de muitas outras 

enfermidades febris, consiste em calafrios, sudorese profusa e eleva9ao da temperatura. 
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Um sintoma quase constante e a astenia e qualquer exercicio produz uma fadiga 

pronunciada. A temperatura pode variar desde o normal pela manha a 40 °C a tarde. Os 

sintomas comuns sao insonia, impotencia sexual,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA constipa9ao, anorexia, cefaleia, 

artralgia e dores generalizadas. A doen9a produz um grande impacto no sistema 

nervoso, que se traduz em nervosismo, irritacao e depressao. Muitos pacientes tem os 

ganglios perifericos aumentado de volume ou esplenomegalia e com frequencia 

hepatomegalia, porem raramente apresenta ictericia. As vezes pode apresentar 

complica96es serias, tais como encefalites, meningites, neurites perifericas, 

espondilitis, artrites supurativas, endocardites vegetativas, orquites, vesiculite seminal e 

prostatite (ACHA & SZYFRES, 1989). 

Na presen9a de fistula de cernelha, o conteudo do exsudato e altamente rico em 

brucelas viaveis, e isso deve ser levado em considera9ao como fator de contamina9ao 

ambiental para outras especies domesticas, assim como para a infec9ao humana 

(RIBEIROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 2003). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 Aspectos anatomo-patologicos 

As lesoes em animais infectados nao sao significativas. Em casos de aborto ha 

uma placentite necrotica e o feto pode apresentar edemas, liquido sero-hemorragico nas 

cavidades, broncopneumonia e pneumonia interstitial (RADOSTITS et al, 1994). 

No diagnostico post-mortem, os achados anatomo-patologicos da brucelose 

equina caracterizam-se por lesoes piogranulomatosas em ligamentos, tendoes, bursas, 

sinovias e articula96es. A necropsia, o conteudo das lesoes e purulento, de colora9ao 

branco-amarelada e de aspecto viscoso, do qual e possivel o isolamento do 

microrganismo (RIET-CORREA et al, 2003). A caracteristica microscopica essential 

desse coroalantoide inflamado e a presen9a de cocobacilos intracitoplasmaticos dentro 

dos trofoblastos corionicos. O uso dos corantes de Ziehl-Neelsen modificado sobre os 

esfrega90S de impressoes das placentas frescas pode fornecer um rapido diagnostico 

presuntivo. Os achados histopatologicos nas infec9oes experimentais nas cabras prenhes 

sao similares aos descritos nas vacas e nos fetos infectados (RADOSTITS et al, 1994). 



18 

2.7 Abordagens diagnosticas 

NazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA composi9ao diagnostica faz-se necessario questionar quanto a procedencia do 

animal, com o intuito de reconhecer se provem de areas endemicas para brucelose, bem 

como se co-habita com outras especies domesticas, especialmente bovinos, bubalinos e 

suinos. Soma-se a esta conduta, o exame fisico rigoroso, com especial interesse na 

presen9a de aumento de volume e/ou fistulas em regiao de cernelha (SMITH, 1994). 

A brucelose equina pode ser diagnosticada por metodos diretos ou indiretos 

(NIELSENzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 1998). Diferentes procedimentos tern sido utilizados na detec9ao da 

brucelose em equinos. O diagnostico inequivoco e" firmado a partir do isolamento da 

bacteria procedente das lesoes cervicais (RIBEIRO et al, 2003). O exame 

bacteriologico e realizado a partir de material oriundo do conteudo de abscessos de 

cernelha, ligamentos, articula96es e, excepcionalmente, casos de abortamentos 

(RIBEIRO etal, 2003). 

Dentre os achados laboratoriais, considera-se que os equinos com brucelose 

revelam geralmente leucocitose por neutrofilia e, ocasionalmente, monocitose (SMITH, 

1994). Sendo o diagnostico de rotina da brucelose equina fundamentado nos achados 

clinico-epidemiologicos, elucidado por exames laboratoriais (CASTRO et al, 2005). 

Tenta-se o isolamento do micro-organismo por meio da cultura de material de 

orgaos e linfonodos do feto, da placenta, do leite, do muco vaginal e do exsudato 

uterino. Os metodos bacteriologicos possuem a vantagem de detectar o micro-

organismo diretamente e, assim limitar a possibilidade de resultados falso-positivos 

(RADOSTITS et al, 1994). A Brucela abortus pode ser isolada em meios 

convencionais como o agar-sangue ovino (5%) desfibrinado, em condi96es 

microaerofilia, a 37 °C, entre tres a cinco dias (RIBEIRO et al, 2003). A microscopia, 

Brucella spp apresenta-se como cocobacilo Gram-negativo pela colora9ao classica de 

Gram (CASTRO et al, 2005). 

A maioria dos animais infectados pela Brucella e identificada utilizando os 

testes sorologicos padrao, mas a infec9ao latente ocorre em animais sorologicamente 

negativos. Alem disso, os animais vacinados podem ser sorologicamente positivos e nao 

infectados, e titulos transitorios ocorrem esporadicamente em uma pequena 

porcentagem de animais para os quais nSo ha uma explica9ao clara (RADOSTITS et al, 

1994). 
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Em decorrencia de maior praticidade, menor custo e menor tempo para a 

obtencao do diagnostico, a pesquisa de anticorpos e o procedimento de escolha para a 

rotina do diagnostico. Os testes sorologicos permitem a pesquisa de anticorpos no soro, 

no liquido seminal e no leite dos animais infectados (RIET-CORREAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 2003). 

Alguns testes sorologicos foram avaliados para o teste de brucelose. Entre esses 

testes podem ser mencionados aqueles baseados na aglutinacao, como soroaglutinacao 

em placa, soroaglutinacao em tubo, teste rosa de bengala (tambem conhecido como 

card- test e prova do antigeno acidificado tamponado), prova do mercaptoetanol e prova 

do rivanol. Tambem merece destaque a reacao de fixacao de complemento, prova 

bastante usada no mundo todo para o diagnostico da brucelose (RIET-CORREA et al, 

2003). 

A prova de Rosa de Bengala (com antigeno atenuado) e rapida, de facil 

execucao, e permite o processamento de um grande numero de amostras por dia. E uma 

prova qualitativa que classifica os animais em positivos e negativos. Em regi5es de 

baixa prevalencia de infeccao ou onde se pratica a vacinacao sistematica bezerras, a 

Rosa de Bengala e pouco especifica, e produz muitos "falso-positivos" se usado como 

prova unica e definitiva (RADOSTITS et al, 1994). 

As principals provas complementares sao a de fixacao de complemento, a 2-

mercaptoetanol e a de rivanol. Ultimamente esta aparecendo novas provas, como a de 

hemolise indireta, imunoenzimatica (ELISA) para as diferentes classes de 

imunoglobulinas e a de imunodifusao radial com um antigeno polissacarideo. Todas 

elas tern por objetivo distinguir anticorpos devido a infeccao, dos que podem persistir 

pela vacinacao ou pelo estimulo de bactenas heteroespecificas. Considera-se que a 

prova de fixacao de complemento e a mais especifica, porem e muito laboriosa, 

complicada, e envoive muitos elementos e variantes. Essa prova pode ser substituida 

por outras mais sensiveis como a de 2-mercaptoetanol e a de rivanol, que medem os 

anticorpos IgG (RADOSTITS et al, 1994). 

Muitos paises que conseguiram erradicar a brucelose bovina usaram o teste rosa 

de bengala como prova de triagem e a reacao de fixacao de complemento como prova 

confirmatoria. No Brasil, usava-se apenas a prova de soroaglutinacao rapida em placa, 

mas a nova legislacao preve o uso da prova do antigeno acidificado tamponado como 

teste de triagem, sendo os animais reagentes submetidos, simultaneamente, a prova de 

soroaglutinacao em tubo e a prova do mercaptoetanol (RIET-CORREA et al, 2003). 
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2.8 Controle e profilaxia 

Nao existem medidas especificas de controle e/ou profilaxia na brucelose 

equina. No Brasil, as acoes estao voltadas ao controle da brucelose em bovinos e 

bufalos, devido a maior prevalencia da doenca nestas especies. Bern como ao fato de 

que a doenca nos equinos ser causada principalmente porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B. abortus, que predomina nas 

infeccoes em bovinos e bufalos. Com efeito, a vacinacao sistematica de bezerras entre 

tres e oito meses de idade com vacina atenuada B19 auxilia no controle da brucelose em 

equinos, especialmente em propriedades nas quais ocorre a co-habitacao entre bovinos, 

bufalos e equinos (RIBEIRO et al., 2003). 

Algumas medidas de higiene devem ser adotadas. Essas medidas consistem no 

isolamento ou controle dos animais infectados, descarte dos fetos abortados, placentas e 

corrimentos uterinos, bem como desinfeccao das areas contaminadas. E particularmente 

importante que vacas infectadas sejam isoladas no parto. Todos os bovinos, equinos e 

suinos trazidos a propriedade devem ser testados, isolados por 30 dias e retestados. As 

vacas introduzidas que estao em gesta9ao avan9ada devem ser mantidas no isolamento 

ate apos o parto, ja que as infectadas ocasionais podem nao revelar uma rea9ao serica 

positiva at£ apos o parto ou o abortamento. O gluconato de clorexidina e um 

antisseptico eficaz contra a B. abortus, sendo recomendado para a lavagem dos bra9os e 

maos dos assistentes e dos veterinarios dos animais que entram em contato com tecidos 

e materials contaminados (RADOSTITS et al., 1994). 
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3. M A T E R I A L E METODOS 

3.1. Local do Estado 

O referente estudo foi realizado em seis propriedades no municipio de 

Canguaretama, localizado no estado do Rio Grande do Norte, pertencente a 

Microrregiao do Litoral Sul, na Mesorregiao do Leste Potiguar (IBGE, 2012). 

O municipio situa-se na faixa litoranea meridional do estado, ao sul da 

capital, Natal, distando desta 67 km. Possui latitude e longitude de -06° 22' 48" e 35° 

07' 44" respectivamente, com altitude de 5 metros da linha do mar. Ocupa uma area de 

245 km
2, om umapopulacao no ano de 2011 de 31 216 habitantes, de acordo com 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, sendo o decimo sexto mais populoso 

do estado e primeiro de sua microrregiao (IBGE, 2012). 

O clima se apresenta como tropical chuvoso com principal caracteristica 

a pluviosidade anual em torno dos mil e quinhentos milimetros por mes, ausencia 

de esta9oes do ano e a varia9ao do regime das chuvas. A sede tern uma temperatura 

media anual de 25,6°C, o clima 6 tropical chuvoso e na vegeta9ao do municipio ha a 

predominancia das florestas subcadicifolias e dos manguezais. Sua taxa de urbaniza9ao 

e de 65,45%, classificando Canguaretama como o 75° municipio mais urbanizado do 

Rio Grande do Norte. O Indice de Desenvolvimento Humano do municipio e de 0,600, 

considerado medio pelo Programa das Na9oes Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) e o 133° maior do estado(IBGE, 2012). As propriedades foram selecionadas de 

acordo com a disponibilidade do acesso as mesmas, quanto a coleta dos dados. 

3.2. Obtencao das amostras 

Foram analisados soros sanguineos de equinos adultos, de diversas ra9as, com 

idades que variam de 23 meses a 20 anos, machos e femeas, sem sinais clinicos 

aparentes de brucelose, e encaminhados ao Laboratorio de Doen9as Transmissiveis do 

Departamento de Medicina Veterinaria da Universidade Federal de Campina Grande -

Campus de Patos - PB, totalizando 150 amostras. 
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3.3. Teste do antigeno acidificado tamponado (AAT) 

Esse metodo, tambem conhecido como teste rosa de Bengala , foi realizado 

conforme a tecnica recomendada no Manual Tecnico do Programa Nacional de Controle 

e Erradicacao da Brucelose e Tuberculose (BRASIL, 2006). 

O metodo consiste em colocar 0,03 mL do soro em contato com 0,03 mL do 

antigeno, em uma placa de vidro quadriculada, homogeneizar e manter a placa em 

movimentos rotatorios lentos e constantes ate o momento da leitura, que € feita apos 

quatro minutos de reacao, observando, com ou auxilio de uma caixa com luz (ou 

aglutinoscopio), se ha ocorrencia dos grumos de aglutina9ao (resultado positivo) ou nao 

(resultado negativo). O antigeno empregado nessa tecnica e preparado com Brucella zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

abortus amostra 1119/3, corado com rosa de Bengala, na concentra9ao de 8,0% de 

volume celular, pH 3,63 (BRASIL, 2006). 

3.4. Estatistica 

A analise estatistica foi realizada utilizando o percentual de soropositividade, e foi 

incluido no programa In Stat 3 e utilizado o teste de qui-quadrado em nivel de 5%. De 

probabilidade. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

A tabela 01 mostra a prevalencia da soropositividade parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brucella abortus em 

equinos no municipio de Canguaretama, de acordo com o sexo, faixa etaria e atividade 

desenvolvida na propriedade. Verifica-se na mesma que do total de 150 animais 

examinados, 32 machos, 21,3%, e 118 femeas, 78,7%; somente 12 femeas, 8%, foram 

reativas ao referido teste. 

Tabela 01 - Prevalencia da soropositividade para Brucella abortus em equinos no 

municipio de Canguaretama, conforme o sexo, os grupos etarios, e atividade exercida na 

propriedade. 

Classificacao N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% Prevalencia % 

Sexo 

Masculino 32 21,3 0 0 

Feminino 118 78,7 12 8,0 

Faixa etaria 

0 - 5 anos 41 27,3 0 0,0 

6-10 anos 45 30,0 6 4,0 

11 -15 anos 43 28,7 3 2,0 

16 - 20 anos 21 14,0 3 2,0 

Atividade 

Tracao 12 8,0 0 0 

Lida 12 8,0 0 0 

Esporte 12 8,0 0 0 

Laser 11 7,3 0 0 

Reproducao 88 58,7 12 8,0 

Sem funcao 15 10 0 0 

Total 150 100 12 8,0% 
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A referida tabela mostra ainda a prevalencia da soropositividade parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brucella 

abortus em equinos avaliados, conforme a faixa etaria. Verifica-se na mesma que 6 

(4%) dos 12 animais positivos pertencem ao grupo etario de 0 - 5 anos de idade, 3 

(2%) pertencem ao grupo etario de 6 - 10 anos de idade e 3 (2%) pertencem ao grupo 

etario de 16-20 anos de idade. 

ARAUJO et al. (2009), verificou atraves do mesmo teste que a media de idade 

dos soropositivos era de 7 anos e 8 meses. Atraves de sorologia para diagnostico de 

brucelose, LANGONI & SILVA (1997) nao encontraram resultados significativos 

quando consideraram a procedencia, a idade, a raca e o sexo. Ja CARDIVIOLLA et al., 

citados por LANGONI & SILVA (1997), verificaram que a frequencia de brucelose nos 

equinos aumentou com o passar da idade, assim os achados neste trabalho confirmaram 

que a ocorrencia dos animais positivos incrementou com os anos tendo sua maior 

concentracao a partir dos 6 anos de idade. 

Verifica-se nessa tabela que dos animais examinados, neste trabalho, 88 (58,7%) 

eram animais utilizados para reproducao, 12 (8%) eram utilizados para esporte, 11 

(7,3%) eram utilizados para laser, 12 (8%) eram utilizados na lida da fazenda, 12 (8%) 

eram usados como animais de tracao e 15 (10%) nao tinham funcao dentro da 

propriedade. Nenhum desses animais apresentava sinais clinicos que pudessem 

caracterizar a brucelose. Segundo trabalho desenvolvido por SILVA et al (2001) tanto 

nos animais usados para tracao como naqueles cuja finalidade precipua era a lida, 

observaram-se lesoes localizadas de pele, devido ao uso de selas e arreatas. Essas 

lesoes, possivelmente, possibilitam a contaminacao pela Brucella abortus . 

Deve-se levar em consideracao que a prova do AAT consiste em uma 

soroaglutinacao em placa, utilizando o antigeno tamponado em pH baixo (3,65), o que 

reduz a atividade da Imunoglobulina M (IgM), proporcionando maior aglutinacao das 

Imunoglobulinas da subclasse IgGl, considerada esta a imunoglobulina de maior 

especificidade no diagnostico da doenca. Apesar da sua alta sensibilidade, o teste de 

AAT pode apresentar reacoes cruzadas, sendo, por isso, necessaria a realizacao de 

outros testes para confirmar animais reagentes como infectados (ARAUJO et al., 2009). 

As principals provas complementares sao a de fixacao de complemento, a 2-

mercaptoetanol e a de rivanol, mas neste trabalho nao foram feitas nenhuma 

contraprova, ja que nenhum destes testes ainda nao foram padronizados para a especie 

equina. 
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De todos os 150 animais que participaram do presente estudo, 37 nao co-

habitavam com a especie bovina. Destes 37, 2 animais apresentavam anticorpos anti-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

brucella abortus. Dos 113 que co-habitavam com a especie bovina, 10 apresentavam 

anticorpos onxx-Brucella abortus. De acordo com LANGENEGGER & SZECHY (1961) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A A 

e CORREA & CORREA (1992), o sistema de criacao, mantendo equinos junto aos 

bovinos, tambem pode ter contribuido para a infeccao dos animais soro-positivos. 
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5. CONCLUSAO 

Apesar da baixa importancia economica da brucelose em equideos ao comparar 

com a especie bovina, e dos poucos relatos da ocorrencia de anticorpos especificos 

contra a infeccao pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B. abortus evidenciados em outros estudos, foi verificada uma 

alta incidencia de anticorpos especificos provocados pela mesma bacteria. 

Sao necessarios novos estudos para o real diagnostico epidemiologico da 

infeccao no estado do Rio Grande do Norte e no Brasil. 

A simples presenca de animais reagente merece atencao, dada a importancia da 

doenca do ponto de vista zoonotico. 
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APENDICES 



Apendice 1: 

Ficha/Questionario N°: . Data: 

Dados da propriedade 

Propriedade:__ 

Cidade: Estado 

Proprietario: . 

Contato: _ 

Dados do animal 

Nome/Numero: 

Pelagem: 

Idade: . 

Funcao exercida na propriedade: 

Dados especificos 

Possui alguma lesao caracteristica? ( ) sim ( ) nao 

Se sim, qual? 

Co-habita com alguma outra especie? ( ) sim ( )nao 

Se sim, qual? . 


