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Condcnacocs de suinos no momenta do abate devido a lesoes tubercul6ides causadas por micobacterias sao descritas
em diversos paises, inclusive no Brasil. No presente trabalho, 146 animais de idades variando entre 2,5 e » 14 meses,
provenientes de uma propriedad e com problema de condenacoes por tuberculo se foram abatidos e os linfonodos
examinados quanto ao tipo de lesao macro e microsc6pica e 11 presenca de micobacterias. Ao mesmo tempo, a raciio, a
agua e a maravalha utili zadas na propriedade foram investigadas quanto 11 presen t;a de micobact erias .
Macroscopicamente, os linfonodos afetados apresentavam n6dulos arredondados de 1-2 mm de diametro, de coloracao
amarelo -clara com conteiido pastoso a caseoso, delimitados por uma capsula. Em linfonodos de 12 animais foi possfvel
visualizar bacilos alcool-acido resistentes, sendo que em quatro deles foi isolado 0 Mycobacterium-gnui o III (Runyon).
As Iesoes foram encontradas principalmente em animais entre 6 e 14 meses de idade. A mesma bacteria foi isolada da
maravalha, que pode ter sido a fonte de infeccao dos animais.

UNITERM OS : Linfonodos; Sufnos; Tuberculose; Micobacteriose.

INTRODU<;AO

Condenacoes de sufnos no mo menta do abate por
lesoes m ac ro sco p ica men te se me lha nte s a
tub erculose foram descritas por diversos autores em

varies pa ises2.5 .9 .11. Segundo alg uns auto resv'", es tas
condenacoes podem alcancar fndice s que variam de 1,3 a
46,9% do s animais aba tidos. As lesoes observadas tern sido
re lacionadas na sua maioria co m 0 isol ame nt o de
micobacterias do gru po III (Runyon), principalme nte 0

complexo MA IS5,8. Tambem no Brasil existem relatos da
oco rrencia de lesoes semelhantes a tubercu lose das quais
fo ram isoladas mi cob acter ias do co mp lexo MA IS,
Rhodococcus equi e estreptococos '<'". Clinicamente nao
ha rnan ifestacao de qua lquer qu adro nem evi dencias de
diferencas nas performances produtivas de sufnos infectados
ou livres".

Nos casos de lesoes ca usadas por micob acterias
atfp icas, es tudos re ali zad os na Aus tra lia , Ale ma nha e

lnglaterra associaram como fonte de infeccao a maravalha
utilizada na matern idade-> " .

No presente trabalho, linfonodos, com e sem lesoes
macroscopicamente se melha ntes a tub erculose, fo ra m
colhidos de sufnos de dive rsas faixas etarias no momenta do
abate. Os linfonodos colhido s foram submetidos a exame
histopatol6gico, bacteriosc6pico e bacte riol6gico. Com 0

objetivo de identi ficar a possfvel fonte de contaminacao dos
animais foram realizados, tambern, exames bacterio l6gicos
de todos os componentes da racao oferecida aos animai s da
granja, bern como da agua e da maravalha utilizadas.

MATERIAL E METODO

An im ais a batidos: Foram abatidos 146 animais
co m idade entre 2,5 e > 14 meses, provenientes de um a
gra nja com 800 matrizes, localizada na regiao noroes te do
Rio Grand e do Sui, na qual a conden acao de carcacas par
lesoes tuberculoides era crescente e rec idivante.
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Material: Foram colhidos linfonodos mesentericos
macroscopicamente normais de dois animais escolhidos de
forma aleat6ria em cada lote. Ao mesmo tempo, foram colhidos
linfonodos mesentericos, submandibulares, hepaticos e
mediastfnicos de todos os animais que apresentavam les6es
identificadas como possivelmente tuberculosas pela Inspecao
Federal. Os lin fonodos co lhidos foram acondicionados
separadamente em sacos plasticos, identificados e enviados
ao laborat6rio sob refrigeracao. Logo ap6s a chegada ao
laborat6rio fo ra m dissecados e examinados
macroscopicamente para a caracterizacao das les6es . De cada
linfonod o foram colhidos fragmentos para ex arne
histopatol6gico, bacteriosc6pico e bacteriol6gico.

Paral el amen te , foram enviadas para exame
bacteriol6gico amostras de premix comercial, componentes e
aditivos utilizados na formulacao da racao (lisina, calcario,
lactose, milho, farinha de came, sal, sulfa, banha, cobre e farelo
de soja), resfduo do misturador, agua fomecida aos animais e
maravalha, utilizadas na granja de origem dos animais.

Exame bacteriosc6pico: Foram feitos dois esfregacos
de todos os linfonodos co lhidos. Ap6s a fixacao pelo calor,
uma das laminas foi corada pelo metodo de Gram e a outra
pel o metodo de Ziehl-Neelsen. De cada lamina foram
exami nados 100 campos escolhidos aleatoriamente.

Exame bacteriol6gico : Todo 0 material examinado
foi processado de duas formas distintas. Uma parte foi
semeada em agar-sangue ovino, agar MacConkey e caldo
simpl es e incubada a 37°C em aerobiose por 48 horas. 0
restante do material foi submetido a descontaminacao pelo
metodo de Petroff e semeado em meio Lowestein-Jensen
adicionado de 50 Ul/rnl de penicilina e 35 mg/ml de acido
nalidfxico. Os meios foram incubados a 37°C em aerobiose
por 8 semanas e examinados semanalmente.

As col6nias que cresceram em agar-sangue ovino e
agar MacConkey foram identificadas conforme descrito".

Col6 nias observadas no meio de Lowestein-Jensen foram
coradas pelo metoda de Gram e Ziehl-Neelsen e, quando se
apresentaram como bacilos alcool-acido resistente s, nao
coradas pelo metoda de Gram, foram classificadas como
suspeitas para micobacterias. As col6nias suspeitas foram
repicadas em Low estein -Jensen e encaminhadas para
classificacao no Centro de Pesquisa Veterinaria Desiderio
Finamor (CPVDF).

Exame histopatol6gico: Os fragmentos de linfonodos
foram fixados em formalina 10% por 24 horas. Em seguida,
os especimes foram desidratados em solucoes crescentes de
alcoois, diafanizados em xilol e inclufdos em parafina .
Realizaram-se cortes de 5 mm que foram submetidos a
coloracao de HE e Ziehl-Neelsen.

RESULTADOS

o ruirnero de animais com les6es macrosc6picas
semelhantes a tuberculose, baciloscopia e cultura par a
micobacterias positivas nos lotes analisados no pre sente
trabalho encontra-se no Quadro I. Dos 146 animais abatidos
e examinados, em diferentes idades, somente aqueles com
menos de qua tro e mais de 14 meses nao apresentaram
linfonodos com les6es do tipo tubercul6ide.

No exame macrosc6pico dos linfonodos afetados de
19 animais, encontraram-se n6dulos arredondados de 1-2 mm
de diametro, de coloracao amarelo-clara, com conteiido
pastoso a caseoso, delimitados por uma capsula na qual 0

exsudato estava levemente aderido mas destacavel, e que, ao
se r remov ido, deixava cavidade no tecido . 0 exame
histopatol6gico demonstrou les6es caracterizadas como uma
area central de linfadenite com necrose caseosa, as vezes
com calcificacao distr6fica, circunscrita por capsula de tecido
conjuntivo fibroso sem a presenca de celulas mononucleare s,
epiteli6ides ou gigantes.

Quadro 1
Animais com lesoes tubercul6ides em linfonodos com baciloscopia e cultura positivas para micobacterias pertencen tes ao Grupo III
(Runyon), em lotes provenientes de propriedade com condenacao por tuberculose no Rio Grande do Sui, em 1994 .

Lote Idade Animais Animais com Les6es Animais com Animais com Cultura
(meses) Abatidos Macrosc6picas Baciloscopia Positiva Positiva

1 2,5 8 0 0 0
2 3 8 0 0 0
3 3,5 10 0 0 0
4 4 50 2 2 0
5 6 8 5 3 1
6* 6 24 1 1 1
7 7 15 3 3 2
8 12 7 4 2 0
9 14 8 4 1 0

10 >14 8 0 0 0

* Anirnais provenientes de produtores em regime de integracao com a granja.
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Das lesoes analisadas nos 19 animais, foi possfvel
identi ficar bacilos alcool-acido resistentes (BAAR) em
linfonodos de 12 animais (63,3 %), havendo urn predornfnio
entre os anima is de quatro a se te meses. No exame
bacteriologico, isolaram-se micobacterias pertencentes ao
Grupo III (Runyo n) em qu at ro (2 1,0%) dos animais
condenados . Todas as amostras bacterianas apresentavam
em meio Lowestein-Jensen morfologia colonial semelhante,
sendo opacas, com bordos irregulares,sem pigmento. Em todos
estes casos 0 exame bacteriosc6pico havia sido positivo para
BAAR e os animais tinham idade entre seis e sete meses. Em
nenhum dos linfonodos sem lesao foram encontrados BAAR
ou culturas positivas para micobacterias.

Todos os componentes e aditivos da racao , bern como
a agua utilizada na granja, foram negativos para micobacterias.
Nos meios de agar-sangue e MacConkey houve crescimento
de cocos Gram-positivos, Bacillus sp. e Enterobacter sp. de
amostras provenientes do milho, da racao de crescimento, do
farelo de soja, da farinha de came e do residuo do misturador.
Da serragem foi possfve l isol ar um a bacteri a
macroscopicamente semelhante a encontrada nos linfonodos,
tambern alcool-acido resistente, e que, posteriormente, foi
classificada como sendo a mesma micobacteria do Grupo ill.

DISCUSSAO

No presente estudo, foi possfvel constatar a distribuicao
de animais com lesoes numa faixa etaria entre quatro e 14
meses, 0 que poderia indicar que a infeccao dos animais ja
ocorria ha algum tempo na propriedade em questao. As lesoes
macroscopicas observadas no matadouro nao permitiam a
distincao de lesoes causadas por outras micobacterias. Da
mesma forma, nao foiobservada diferenca das lesoes nas faixas
etarias estudadas, havendo apenas uma tendencia ao
aparecimento de calc ificacoes nos animais mais velhos, 0 que
poderia indicar que se tratava de lesoes antigas. As lesoes
encontradas na histopatologia indicaram regressao e estao de
acordo com a prevalencia dos dados referentes as faixas etarias
afetadas. Segundo vanos autores' ", as lesoes de linfadenites
tubercul6ides em sufnos tendem a ser regressivas, dificultando
o isolamento do agente em lesoes mais antigas. Os exames
bacteriosc6pico e bacteriologico tarnbern indicaram que a fase
mais crftica do problema ocorre entre seis e sete meses de
idade,uma vezque nestafaixaetariaencontrou-se0 maiormimero
de animais positivos (Quadro I ).

o isolame nto da mesma micobacteria a partir da
maravalha estade acordocom 0 descritona literatura' ,que indica
estacomosendoafontedecontarninacaoemcriacoes que utilizarn
este tipo de cama. Segundo os autores, 0 problemaseria a forma
como esta maravalha e produzidae armazenada. Assim,partindo
de uma contaminacao inicialda madeiracom terra (onde estariam

estas micobacterias), a maravalha produzida e armazenada em
condicoesinadequadas (altaumidade,pouco ventilada,por longo
tempo) favoreceria a multiplicacao de micobac terias que
aurnentariam de mimero ate 0 momenta em que entrariam em
contato com os animais.Tambeme descrito" urnsurtoda doenca
em urnrebanho composto por tresunidades independentes, onde
foi observado que nas unidades A e B, onde ocorreu 0 surto,
utilizava-se maravalhacomo cama na matemidade, enquanto a
C, que nao apresentou 0 problema, empregava palha. Alguns
autores' sugerem que a maravalha ingeridapelos leit6es poderia
promover lesoes mecanicas na mucosa do trato digestivo,
favorece ndo a penetracao das micobacterias. Portanto, a
maravalha deve ser vista como urn fator de risco tanto como
veiculador do agente, bern como facilitando a sua penetracao.
No presente trabalho, a maravalha foi apontada como fonte de
infeccao. A maravalha era adquirida e armazenada em local
iimido,por perfodos relativamente longos.Aposa deteccaodeste
probl ema, e frente a imp ossibili dade de subst ituf-la,
recomendaram-se maiores cuidados refere ntes a higiene ,
diminuindo os riscos de contaminacao da madeira e a umidade
no local de armazenamento. Uma vez que a maravalha e a
provavel fonte de infeccaoe visto que e empregada somente nas
instalacoes de matemidade, e de se supor que a contaminacao
dos leit6esocorraainda nafase de aleitamento. Isto estade acordo
com as observacoes do presente estudo, em que as lesoes
macrosc6picas comecam a ser identificadas somente a partirdos
quatro meses de idade.

Alern da pressao de infeccao e da viru lencia dos
agentes microbianos associados a maravalha, devem estar
envolvidos na patogenia desta infeccao outros fatores, como
a maior predisposicao de uma faixa etaria, situacoes de
estresse que envoivern os animais e as medidas de manejo
do rebanho' . Entretanto, nao ha evidencias de transmissao
de animal para animalI I •

Alem das medidas tomadas com relacao a maravalha
utilizada, foram empregadas com mais severidade normas
gerais de limpezae desinfeccao. Estudos anterioresobservaram
que procedimentos de limpeza e desinfeccao das instalacoes,
associados a diminuicao do plantel em aproximadamente 30%
das femeas, eliminaram os problemas com linfadenites em
uma propriedade'". No presente trabalho, no entanto, devido
a superpopulacao de matrizes da propriedade e ao tipo de
instalacoes, nao foi possfvel tomar todas as medidas necessarias
a urn programa de limpeza e desinfeccao.

Com estas medidas adotadas,foiobtidocontroledo surto
por urnperfodode aproximadamente seis meses.Posteriormente
o problema reapareceu, fato este que ja havia tambem sido
observado em outros estudos' . 0 reaparecimento das lesoes
possivelmenteestariarelacionadocom 0 descuido na preparacao
e armazenamento da maravalha, as falhas no programa de
limpeza e desinfeccao e a superpopulacao de animais mantidos
na granja.
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S UMMARY

Macroscop ic lesion s suggestive of tuberculosis in swine lymph nodes caused by mycobacteria were already described
in many countries, including Brazi l. This survey was perform ed in a farm with previous diagnostic of tuberculosis:
lymph nodes were obta ined from 146 pigs, aged between 2.5 and > 14 months, and afte r macroscopic and microscop ic
examinat ion they we re cultured. Furt hermore feed, water and sawdust were cultured. Macroscop ic lesion s were
characterized as no des with diameter between 1-2 mm, with a pale yellow, loose, caseous content. Lymph nodes from
12 pigs were positi ve for acid-fast bacteri a. Mycobacte rium-group III (Runyo n) was iso lated in four cases. The lesions
occ urre d mainl y in pigs age d between 6 and 7 month s old. The same mycobacteria were isolated from sawdust. It is
co ncluded that sawdust might be the source of infec tion.

UN IT ERM S: Lym ph nodes; Swi ne ; Straw; Tuberc ulos is; Mycobacterinum.
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