
Mastites ovinas: Epidemiologia, factores de virulGncia e antig6nios
imunorrelevantes de agentes etiol6gicos.

Cristina Queiroga, 2007

Resumo

O objectivo geral deste trabalho foi averiguar a prevalEncia e etiologia de mastites

ovinas em explorag6es da regiEo de Evora, detectar factores de virulEncia expressos

pelos microrganismos mais relevantes e aprofundar o conhecimento sobre os

mecanismos de defesa da glAndula mamSria nos ovinos. Estes conhecimentos poderSo

contribuir para equacionar novas medidas de preveng6o e tratamento de mastites, com

base em m6todos imunol6gicos.

Assim, foi realizado um estudo que incidiu sobre 18 efectivos de ovelhas exploradas

Paru a produgSo de leite, cujos objectivos espec[ficos foram: I1l Determinar a

preval6ncia de mastite clinica e de mastite subclfnica; [2] Pesquisar a etiologia de

mastite nas ovelhas; [3] Averiguar a susceptibilidade dos microrganismos isolados aos

agentes antimicrobianos. Relativamente ao agente etiol6gico mais frequentemente

isolado, o estudo visou ainda: [4] Estudar factores de viruldncia; [5] ldentificar proteinas

imunorrelevantes e investigar a respectiva resposta imunol6gica local e geral em

ovelhas infectadas naturalmente.

Os resultados obtidos revelaram uma prevalOncia de mastite subclinica (MSC) elevada

(32,2o/o.), apesar da preval6ncia de mastite clinica (MC) ter sido baixa (1,7o/o). Verificou-

se uma prevalEncia superior em ovelhas ordenhadas mecanicamente relativamente a

animais sujeitos a ordenha manual. NEo foi confirmada a influ6ncia da raga sobre a
prevalEncia de MSC

Os agentes etiol6gicos predominantes foram Staphytococci coagulase positivos (SCN),

principalmente Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus aureus foi isolado de

casos de MSC, aspecto relevante em termos de Sa0de P{blica e Sfrepfomocus

agalactiae foi isolado de casos de MC e MSC, o que levar6 a redugSo da produgdo nas

lactag6es seguintes.

Os isolados de Staph. aureus apresentaram maior sensibilidade d penicilina do que

habitualmente e referido na bibliografia. Contrariamente, os isolados de Sfrep.

agalactiae apresentaram susceptibilidade menor a penicilina, mas maior As

tetraciclinas. Verificou-se maior n(mero de isolados resistentes/ multinesistentes de

SCN, e particularmente de Staph. epidermidis do que de Staph. aureus. Foram



identificados neste estudo 3 isolados de Sfaph. epidermrdrs e 1 isolado de Sfapfi.

aureus resistentes d meticilina.

Relativamente aos testes de sensibilidade a antibi6ticos, o m6todo de Kirby Bauer

revelou ser fiSvel para rotina para Sfaph. aureus e SCN, mas dever5 haver rigor na

execugSo da t6cnica e cuidado com os representantes de classe, designadamente n6o

utilizar clindamicina para decidir sobre a lincomicina.

O antibi6tico que nos parece aconselh6vel para 1a escolha 6 a cloxacilina, ou a
associagdo cloxacilina/ neomicina. Como 2a escolha, a cefuroxima parece-nos

indicada.

As estirpes de Staph. epidermidis causadoras de mastite ovina aderem in vitro a

c6lulas do epit6lio mamSrio, mas a capacidade de ades6o nio influenciou a resposta

inflamat6ria na glindula mam6ria.

Para detecAio da express6o da capacidade para produzir biofilme a cultura em agar

vermelho do Congo revelou-se fi6vel. A utilizagdo do m6todo das microplacas para

caracterizar as estirpes de Sfaph. epidermidis relativamente i sua maior ou menor

capacidade para produzir biofilme mostrou algumas fragilidades.

A expressio da capacidade para produzir biofilme por isolados de Sfaph. epidermidis

n6o interferiu com a sua adesEo in vitro a epit6lio mam6rio, nem influenciou a resposta

inflamat6ria que se estabelece na gl6ndula mam5ria face d infecA6o.

NEo foi posslvel evidenciar a produgSo de enterotoxinas estafiloc6cicas A, B, C e D,

nem de toxina responsdvel pelo choque t6xico por estirpes de Staph. epidermidis

causadoras de mastite ovina.

Foram identificadas protelnas de Sfapf,. epidermidis que merecem ser avaliadas como

Ag vacinais, designadamente protelnas com 35-37 kDa.

N6o foi observada resposta humoral sist6mica i infecASo intramamSria, no entanto, a

resposta humoral local foi evidente.

Como Ac especlficos no leite das ovelhas, a lgA est6 presente em animais infectados e

s6os, mas a lgG apenas estS presente em animais infectados. Consideramos este

facto particularmente interessante. A confrontagSo dos nossos resultados com os

factos referidos nos trabalhos cientificos consultados sugere-nos uma hip6tese de

modelo explicativo para a dindmica das imunoglobulinas na gl6ndula mam6ria ovina

que descrevemos na tese.


