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APRESENTAÇÃO

As Ciências Agrárias possuem alguns dos campos mais promissores da 
atualidade, principalmente em termos de avanços científicos e tecnológicos. 

Contudo, um dos grandes desafios, é a utilização dos recursos naturais 
de forma sustentável, maximizando a excelência e a produtividade no setor 
agropecuário e agroindustrial, atendendo a demanda cada vez mais exigente do 
mercado consumidor.

Neste contexto, a obra “Impacto, Excelência e Produtividade das Ciências 
Agrárias no Brasil” em seus volumes 3 e 4, compreendem respectivamente 22 e 22 
capítulos, que possibilitam ao leitor ampliar o conhecimento sobre temas atuais e 
de expressiva importância nas Ciências Agrárias.

Ambos os volumes, apresentam trabalhos que contemplam questões 
agropecuárias, de tecnologia agrícola e segurança alimentar.

Na primeira parte, são apresentados estudos relacionados à fertilidade do solo, 
desempenho agronômico de plantas, controle de pragas, processos agroindustriais, 
e bem estar animal, entre outros assuntos.

Na segunda parte, são abordados trabalhos envolvendo análise de imagens 
aéreas e de satélite para mapeamentos ambientais e gerenciamento de dados 
agrícolas e territoriais.

Na terceira e última parte, são apresentados estudos acerca da produção, 
caracterização físico-química e microbiológica de alimentos, conservação pós-
colheita, e controle da qualidade de produtos alimentares.

O organizador e a Atena Editora agradecem aos autores e instituições 
envolvidas nos trabalhos que compõe a presente obra. 

Por fim, desejamos que este livro possa favorecer reflexões significativas 
acerca dos avanços científicos nas Ciências Agrárias, contribuindo para novas 
pesquisas no âmbito da sustentabilidade que possam solucionar os mais diversos 
problemas que envolvem esta grande área.

Júlio César Ribeiro
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RESUMO: Este estudo objetivou avaliar a 
ocorrência de Neospora caninum em 151 
caprinos pertencentes a seis propriedades, 
localizadas na região Sul do Estado do Piauí, 
correlacionando a presença e ausência do 
parasito com diferentes variáveis como: idade 
dos animais, sexo, tipo de água e alimentação, 
consumidas pelos animais e presença de 
animais de estimação em cada propriedade 
estudada, principalmente cães. Para detecção 
de anticorpos de N. caninum foi utilizada a técnica 
de ELISA. Verificou-se uma soro prevalência de 
50,33% (76 caprinos) reativos para antígenos 
de N. caninum. Alguns fatores como: idade, 
dieta, tipo de manejo, raça e presença de 
cães nas propriedades, não demonstraram 
associações significativas quando comprados 
com a ocorrência de infecção por N. caninum. 
Contudo, estes dados contribuem para o 
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conhecimento da ocorrência do parasito nas diferentes propriedades do Sul do Estado 
do Piauí.
PALAVRAS-CHAVE: Protozoário, caprinos, ELISA.

OCURRENCE OF Neospora caninum IN GOATS OF SOUTH OF PIAUÍ STATE, 

BRAZIL

ABSTRACT: This study aimed to evaluate the occurrence of Neospora caninum in 
151 goats belonging randomly-chosen farms located in Southern Piauí and correlating 
the presence and absence of the parasite with different variables such as: age of the 
animals, sex, water type and diet, consumed by the animals and presence of pets 
in each farms studied, mainly dogs. The goat’s blood serum was analyzed through 
ELISA in detection of anti- N. caninum antibodies. A seroprevalence of 50.33% was 
observed in the 76 goats that reacted against N. caninum antigens. Some factors such 
as: age, diet, type of management, breed and presence of dogs in the properties, did 
not represent significant associations were compared with a occurrence of N. caninum 
infection. Furthermore, our data contributed to the understanding of the parasite 
occurrence in goats farms located in Southern Piauí.
KEYWORDS: Protozoan, goats, ELISA.

1 |  INTRODUÇÃO

A neosporose é uma enfermidade parasitária provocada por um protozoário 
intracelular obrigatório, o Neospora caninum, que pertence ao filo Apicomplexa, 
família Sarcocystidae. Este parasita foi caracterizado pela primeira vez em cães 
nos EUA (DUBEY et al., 1988). 

Os cães e os coiotes são considerados os hospedeiros definitivos, sabe-se 
que também desempenham papel de hospedeiros intermediários no ciclo de vida 
do agente, e adquirem a infecção quando se alimentam de placenta, membranas 
fetais ou órgãos de fetos abortados e infectados com taquizoítos ou bradizoítos 
(GONDIM et al., 2004). Os hospedeiros intermediários (bovinos, cães, ovinos, 
caprinos e eqüídeos e cervídeos) adquirem a infecção por meio da ingestão de água 
ou alimento contaminados com oocistos esporulados, caracterizando a transmissão 
horizontal ou pós-natal. Não há evidências de infecção humana (GONDIM et al., 
2004).

Os meios utilizados para o diagnóstico de Neospora caninum são: histológicos 
ou imunohistológicos, imunofluorescência indireta (IFI), imunoenzimático (ELISA) e 
a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) (MONTEIRO, 2011).

A caprinocultura no Nordeste brasileiro assume um papel relevante na economia 
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do país por apresentar o maior rebanho entre as regiões brasileiras (91,4%), e pelo 
aproveitamento dos seus produtos e subprodutos (NOGUEIRA FILHO, 2003). O 
Piauí representa o terceiro maior rebanho caprino do nordeste, representando 16% 
do rebanho regional. O rebanho do Piauí só é superado pelo rebanho da Bahia, com 
34% e do Pernambuco com 20% (IBGE, 2008).

Atualmente o caprino vem despertando grande interesse na política econômica 
do país, mas poucos são os trabalhos desenvolvidos na área de doenças parasitárias. 
Os caprinos são considerados animais de produção de grande rusticidade, que 
sobrevivem em áreas secas e desprovidas de pastagem estável. Os caprinos são 
utilizados para a produção de alimentos de alto valor biológico como carne, e a 
renda familiar das propriedades são incrementadas pela venda de animais vivos, 
leite, peles e esterco (NOGUEIRA FILHO, 2003).

 Em caprinos, a infecção natural por N. caninum, assim como em ovinos, é 
incomum e poucos casos de aborto ou doença congênita foram relatados. Estudos 
são necessários para se determinar o papel do agente como causa natural de 
aborto em pequenos ruminantes, uma vez que inoculações experimentais, durante a 
gestação, provocaram condição muito semelhante à observada em bovinos (BARR 
et al., 1992; LINDSAY et al., 1995, BUXTON et al., 2002).

O primeiro estudo com relação à neosporose caprina foi realizado por Dubey 
et al. (1992) quando detectaram, por análise histológica, a presença do protozoário 
em um feto abortado. Em uma pesquisa sobre inoculação experimental de N. 
caninum em seis cabras gestantes foi demonstrado aborto, morte fetal e natimortos 
(LINDSAY et al., 1995). No Brasil, Corbellini et al. (2001) descreveram um caso de 
neosporose congênita nesta espécie animal.

 No Sri Lanka, em estudos de validação de um teste de Imunoadsorção 
Enzimática (ELISA) foram analisadas 468 amostras de cabras encontrando-se uma 
positividade de 0,6% (NAGULESWARAN et al., 2004). Na argentina, a avaliação de 
1594 amostras de soro caprino evidenciou soropositividade de 6,6% (MOORE et 
al., 2007).

Devido à escassez de dados sobre a ocorrência para N. caninum no Estado 
do Piauí, o presente trabalho teve como objetivo verificar a ocorrência deste 
protozoário em caprinos pertencentes a seis propriedades da região Sul do Estado 
e correlacionar a presença e ausência deste parasito com diferentes variáveis como: 
idade dos animais, sexo, tipo de água e alimentação, consumidas pelos animais e 
presença de animais de estimação na propriedade estudada.
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2 |  MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em seis propriedades que desenvolvem atividades 
de caprinocultura situadas ao Sul do Estado do Piauí, estas foram escolhidas 
aleatoriamente. Todas fazem parte da microrregião do Alto Médio Gurguéia.

O Alto Médio Gurguéia esta dividido em 11 municípios (Figura 1A) dos quais 
quatro foram incluídos no presente estudo: Bom Jesus (listado no mapa como 
número 3), Currais (número 5 no mapa), Redenção do Gurguéia (9) e Santa Luz 
(11). A Chapada do Extremo sul esta dividida em nove municípios, dos quais dois 
foram incluídos no presente trabalho: Curimatá (representado pelo número 4 no 
mapa) e Júlio Borges (número 5) (Figura 1B).

Foram utilizados todos os caprinos encontrados nas seis propriedades desta 
microrregião do Alto Médio Gurguéia, totalizando 151 caprinos e dados referentes a 
esses animais foram catalogadas em fi chas de acordo com o município para o estudo 
da ocorrência de N. caninum das diferentes propriedades. Cada fi cha continha um 
questionário com dados da localização da propriedade, sexo dos animais, idade, 
raça, tipo de alimentação e água oferecida para os animais e presença ou não de 
animais de estimação (incluindo cães).

Dos animais 32 eram machos e 119 fêmeas. Nos municípios de Currais, 
Curimatá e Júlio Borges, os caprinos estudados possuíam idades entre 1 a 2 anos, 
e nos municípios de Bom Jesus, Redenção do Gurguéia e Santa Luz, os animais 
apresentaram faixa etária de 1 a 3 anos de idade, ou seja, até 3 anos.

Figura 1. A) Mapa ilustrativo da microrregião do alto médio Gurguéia.  Destaca-se, na região 
Sul Piauiense, 11 municípios representados no mapa. As propriedades estudadas foram as 
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1-Alvorada do Gurguéia, 2- Barreiras do Piauí, 3- Bom Jesus, 4- Cristino Castro, 5- Currais, 
6-Gilbués, 7- Monte Alegre do Piauí, 8- Palmeira do Piauí, 9- Redenção do Gurguéia, 10- 

Santa Luz, 11- São Gonçalo do Gurguéia. B) Mapa ilustrativo da microrregião da chapada do 
Extremo Sul.  Destaca-se, na região, 09 municípios representados no mapa.1- Avelino Lopes, 
2- Corrente, 3- Cristalândia do Piauí, 4- Curimatá, 5- Júlio Borges, 6- Morro Cabeça no Tempo, 

7- Parnaguá, 8- Riacho Frio, 9- Sebastião Barros. Mapas adaptados do site Wikipedia.org.

Dentre as raças de caprinos existentes nas diferentes propriedades estudadas, 
a raça Anglo-Nubiana foi predominante. Em cinco das propriedades houve a 
presença da Canindé e somente uma apresentou a Moxotó. 

Amostras de sangue de cada animal foram obtidas para a detecção de 
anticorpos contra N. caninum, estas amostras foram encaminhados ao Laboratório 
de Imunologia da Universidade Federal de Uberlândia – UFU para realização de 
exame sorológico, pela técnica de ELISA descrita por Silva et al., (1997) e Björkman 
et al. 1994. 

Os níveis de anticorpos para Neospora caninum foram arbitrariamente 
expressos em índice ELISA (EI), segundo a formula: IE = DO amostra / cut off, onde 
cut off foi calculado como a media da DO de soros controles negativos acrescida de 
três desvios padrões. Valores de IE > 1,2 foram considerados positivos para excluir 
valores de reatividade limítrofes próximos de IE = 1,0.

Os resultados foram submetidos ao teste do Qui-quadrado, e considerados 
significativos quando p<0,05. Os dados foram analisados mediante o programa 
estatístico GraphPadPrism Software (GraphPad, La Jolla, Ca, EUA).

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

No presente estudo, amostras de 76 caprinos (50,33%) apresentaram anticorpos 
de N. caninum, enquanto amostras de 75 animais (49,67%) foram negativos. 

A soroprevalência de N. caninum em cabras, foi realizada por diversos autores 
que utilizaram a técnica de RIFI, após a realização desta técnica no Estado da Bahia 
foi encontrada uma prevalencia de 15,0% (UZÊDA et al., 2007), 3,3% no Estado da 
Paraíba (FARIA et al., 2007) e de 6,4% no Estado de São Paulo (FIGLIUOLO et al., 
2004), 1,05% no município de Mossoró, Rio Grande do Norte (LIMA et al., 2008), 
10,7% em Minas Gerais (VARASCHIN et al., 2011). 

No Estado de São Paulo Modolo et al. (2008) encontraram uma prevalência de 
17,44%, ara N. caninum (NAT) por meio do teste de aglutinação em cabras. 

Os seis municípios estudados apresentaram animais com sorologia positiva 
para Neospora caninum. O município que se destacou com um maior número de 
animais positivos foi o de Redenção do Gurguéia, seguido de Bom Jesus, Curimatá 
e Currais (Tabela1).
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Microrregiões e municípios N° de animais ELISA

Reagente  (%) Não Reagente (%)

Alto Médio Gurguéia 91 47 (51,7) 44 (48,3)

Chapada do Extremo Sul 60 29 (48,3) 31 (51,7)

Bom Jesus 31 17 (54,8) 14 (45,2)

Curimatá 30 16 (53,3) 14 (46,7)

Currais 12 6 (50) 6 (50)

Júlio Borges 30 13 (43,3) 17 (56,7)

Redenção do Gurguéia 18 15 (83,3) 3 (16,7)

Santa Luz 30 9 (30) 21 (70)

Tabela 1. Ocorrência de anticorpos IgG para Neospora caninum, detectada por reação de 
ELISA, em rebanhos caprinos por duas microrregiões e seus municípios no Sul do Estado do 

Piauí, total de animais presentes na propriedade, número de animais coletados.

As demais características estudadas, como: sexo, idade, o tipo de água 
fornecida para esses animais e a presença de cães, não demonstraram ser fatores 
de risco para a infecção por N. caninum, na região estudada (Tabela 2).

ELISA
Soros testados Estatística

Variável Reagentes Não 
Reagentes

Sexo
Macho 13 (40,6%) 19 (59,4%) 32 (21,2%)

X2 = 1.530
p = 0.2161 Fêmea 63 (53%) 56 (47%) 119 (78,8%)

Total 76 (50,3%) 75 (49,7%) 151

Idade

Grupo 01 
(até 2 anos) 35 (48,6%) 37 (51,4%) 72 (47,7%)

X2 = 0.1629
p = 0.6865Grupo 02 

(até 3 anos) 41 (51,9%) 38 (48,1%) 79 (52,3%)

Total 76 (50,3%) 75 (49,7%) 151

Água de 
Beber

Poço 
Artesiano 70 (50,3%) 69 (49,7%) 139 (92%)

X2 = 0.0057
p = 0.9809Nascente 6 (50%) 6 (50%) 12 (8%)

Total 76 (50,3%) 75 (49,7%) 151

Presença de 
Canídeos

Presença 70 (50,3%) 69 (49,7%) 139 (92%)
X2 = 0.0057
p = 0.9809Ausência 6 (50%) 6 (50%) 12 (8%)

Total 76 (50,3%) 75 (49,7%) 151

Tabela 2. Anticorpos Anti-Neospora caninum em caprinos da região Sul do Piauí, características 
dos caprinos e dos diferentes manejos das propriedades.

Corroborando com este estudo outros autores também não encontraram 
diferença significativa para a ocorrência de N. caninum e a variável sexo dos animais 
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(ANDERLINI et al., 2011, VARASCHIN et al., 2011). 
Com relação à faixa etária dos animais, não houve diferença estatística 

significativa quando relacionada esta variável dentre os animais das diferentes 
propriedades estudadas.

Figliuolo et al. (2004), Uzêda et al. (2007), Moore et al. (2007) e Anderlini et 
al. (2011) também não verificaram influência da idade dos animais na ocorrência da 
neosporose caprina, e sugerem que a transmissão vertical pode ser mais frequente 
que a horizontal na espécie. Entretanto, Varaschin et al. (2011) constataram diferença 
significativa (p<0,05) entre as faixas etárias, observando que caprinos acima de três 
anos de idade têm 2,6 vezes mais chances do que os animais com menos de um 
ano de idade de apresentarem títulos contra N. caninum e também afirmam que 
animais de dois até três anos de idade tem 1,2 mais chances de apresentarem 
títulos anti N. caninum, quando comparados aos animais de até um ano de idade.

Não houve diferença significativa entre a água de poço artesiano fornecido aos 
animais nas diferentes propriedades e a água de nascente.

A presença de cães é considerada fundamental para a infecção dos animais, 
estudos recentes descrevem surtos epidêmicos de abortamentos por N. caninum 
em caprinos por transmissão horizontal mediante a contaminação do alimento dos 
animais com fezes de cães contendo oocistos do parasito oocistos (AL-MAJALI 
et al., 2008; UZÊDA et al., 2007), ressaltando a importância dos cães no ciclo da 
doença. 

No presente estudo quando compradas a presença e ausência de cães nas 
propriedades com a ocorrência de N. caninum não foi observada diferença estatística 
significativa, porem não é possível afirmar a total ausência desses cães ou canídeos 
silvestres nessas propriedades, pois cães errantes de propriedades vizinhas podem 
frequentar as pastagens e as áreas em que esses caprinos têm acesso. 

Lima et al. (2008), Fugliuolo et al. (2004) também não constataram essa 
associação, ao contrário Modolo et al. (2008) que afirmam existir uma maior 
frequência de animais positivos para N. caninum, quando relatada a presença de 
cães, na propriedade.

As propriedades utilizadas no estudo, não possuem sistema de manejo 
automatizado ou com investimento em maquinários. Não há registro de matadouros 
nas localidades e nem nas regiões vizinhas. Das seis propriedades, apenas uma 
(16,7%) destina todos os seus produtos caprinos ao consumo de subsistência. As 
outras cinco (83,3%) comercializam carnes e leites além de subprodutos como 
miúdos.
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4 |  CONCLUSÃO

Este é o primeiro relato de ocorrência Neospora caninum em caprinos no 
Sul do Estado do Piauí. Embora não tenham sido identificados fatores de risco 
estatisticamente significativos relacionados à infecção, esta alta ocorrência de 
animais com sorologia positiva nessas propriedades podem afetar economicamente 
os caprinocultores e a sub existência da população nessas regiões, já que a renda 
familiar das propriedades é incrementada pela venda de animais vivos, leite, peles 
e esterco destes animais.
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