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PERFIL HEMATICO DE BEZERROS BÚFALOS LACTENTES 
NATURALMENTE PARASITADOS PELO Neoascaris vitulorum 

Hugo Didonet Láu 
Nagendra Pratap Singh 

RESUMO: Foram comparados os valores do hemograma de 20 be- 
zerros buballnos lactentes. sem Infestaçáo parasitária, com igual nú- 
mero de animais naturalmente Infestados pelo N. vitulorum. Em 
relação aos animais clinicamente normais [não parasitados]. eviden- 
ciou-se no lote parasitado. diminuição do número de eritrócitos 
(6.81 - 4.19 milhóes/mm~l da taxa de hemoglobina (8.25 - 5.45 g%l 
e do volume globular (43.48 - 40.22%). além de leucocitose 
114.27 - 21.46 mm31 com linfocitose (55.75 - 74.84%) e eosinofilia 
(7.00 - 21.31%). Como n i o  houve altera@o significativa entre o 
VGM e HGM dos dois lotes, classificou-se a anemia dos animais 
parasitados como sendo do tipo normocítico normocrômico. Não houve 
diferença entre a taxa de monócitos. basóiilos e neutrófilos dos dois 
lotes. O OPG m6dio do lote parasitado. foi de 3.000 ovos de N. 
vitulorum. 

Termos para iadexaçáo: Hemograma, búfs!o. Nwasearis vitulorum. 

HEMATOLOGICAL CHANGES IN SUCKLING BUFFALO CALVES 
NATURALLY INFECTED WITH Neoascaris vitulorum 

ABSTRACT: The values of hemegram of 20 suckling buffalo calves 
without parasitic infection and equel number of animnls naturally 
infected with N. vitulomm vvas compared. As compared to clinically 
normal (noninfected) animals, the lot with parasltic infection indicated 
a decrease ir. the number of erythrocytes (6.81 - 4.19 millions/mm3). 
rzte of hemoglobin (8.25 - 5.45 g%J and cell volume (43.48 - 
40.22%) associated with leukocytosis (55.75 - 74.84 mm31 with 
lynphocytosis (55.75 - 74.84%) a~ id  eosicophilia (7.0 - 21.31%). 
Having no significant difference in the MCH and MCV values between 
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both the lots, the anemia in animals with parasitic infection was 
ciassified as normocytic and normochromic. there was also no 
difference in the rate of rnonocytes, basophils and neutrophils wlthin 
the two lots. The OPG on an average indlcated 3,000 eggs of N. 
vitulorurn in the infected lot. 

index terms: Hemogram, buffalo. N-is vlhilonm 

INTRODUÇAO 

A ascaridiose, particularmente causada pelo Neoascaris vitulo- 
rum, é considerada uma das mais sérias enfermidades dos bezerros 
bubalinos (Sukhapesna 1983). 

Responsável por graves peritonites resultantes da migração 
de larvas na cavidade abdominal [Srivastava 19631, além de desidra- 
tações. toxemias e obstruções intestinais (Satija et al. 19731, esta 
helmintose tem causado grande número de mortes entre os buba- 
linos jovens. 

Apesar da patogenicidade e dos prejuízos gerados pelo N. vi- 
tulorum, poucas são as informacões sobre seus danos no organismo 
dos recém-nascidos. especialmente na corrente sanguínea desses 
ãnimais. quando naturalmente infestados. 

Rai et al. [1971) ao analisarem amostras de sangue de seis 
bezerros búfalos, com idade variando em torno de 30 dias e intensa- 
mente parasitados por este helminto, notaram que os animais apre- 
sentavam elevado índice de hemoconcentração e linfocitose. Os 
autores col.relacionaram o achado com o estado de extrema desidra- 
tação e toxemia dos animais. 

Segundo Zein El-Abdin et al. [1979), exames hematológicos 
realizados em 200 bezerros búfalos itifestados pelo N. vitulorum, 
revelaram significativa diminuição do número de eritrócitos e leu- 
cocitose manifestada, com neutrofilia. eosinofilia e linfopenia. 

Gupta et al. (1976) apontam a destruição tecidual e a toxe- 
mia ocasionada por este parasito como a causa principal do aumento 
dos níveis de histamina na corrente sanguínea de animais parasitados. 

Desta mesma maneira. Baruah et al. (1979) citam que a diar- 
réia e a desidratação, geralmente observada em animais altamente 



parasitados pelo N.  vitulorum, são responsáveis pelo aumento da 
concentração sanguínea que por sua vez, eleva, significativamente. 
os índices do hematócrito, hemoglobina e dos eritrócitos. 

Tendo em vista. a escassez de informações sobre o assunto, 
fato que tem gerado sérias dificuldades na clínica desta espécie ani- 
mal, objetiva-se com o presente trabalho avaliar os efeitos do para- 
sitisrno pelo N. vitulorum sobre os elementos sanguíneos de bezer 
ros búfalos lactentes, naturalmente infestados. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Campo Experimental Dr.  Fe- 
lisberto Camargo, pertencente ao Centro de pesquisa Pgropecuária 
do Trópico úmido - CPATU. em Belém. Estado do Pará 

Foram utilizados 40 animais bubalinos lactentes, de ambos 
os sexos, com idade em torno de quinze dias e mantidos em regime 
de semi-estabulação. 

0 s  animais foram separados, ao acaso. em dois lotes de igual 
número, da seguinte maneira : Lote I, animais sem infestação para- 
sitária ítestemunhal; e Lote II. animais naturalmente infestados pelo 
N. vitulorum. 

O controle parasitário do Lote I foi realizado através de dosi- 
ficações quinzenais com parbendazole via oral. 

Ouinzenalmente, durante três meses. coletou-se sangue e fe- 
zes de todos os animais experimentais. As amostras de sangue 
foram coletadas da jugular, em frascos com 10 mg de EDTA. e as 
fezes coletadas diretamente do reto. e colocadas em frascos man- 
tidos sob refrigeração. 

Nas amostras de sangue procederam-se os exames recomen- 
dados por Schalm [1964). sendo efetuadas as contagens de eritró- 
citos e leucócitos em câmaras de Neubauer e a determinação da 
taxa de hernoglobina e volume globular em hemoglobinômetro de 

'Curagüst [Parbendazole) Marca Registrada da Squlbb. Ind. Química S.A. 



Sahli e tubos de Wintrobe, respectivamente. A contagem diferen- 
cial de leucócitos foi realizada em esfregaços corados pelo May 
Gruenwald-Giemsa. 

As amostras de fezes foram submetidas a contagem de OPG 
(ovos por grama de fezes1 em câmara Mc Master, segundo técni- 
ca de Gordon e Whitlock modificada, descrita por Ueno e Gutier- 
res (1983). 

RESULTADOS E DISCUSSAO 

0 s  valores médios do hemograma e do OPG, verificados nos 
animais normais [não parasitados) e nos animais parasitados pelo 
N. vitulorum, estão contidos na Tabela 1. 

TABELA 1 - Indices sanguíneos e OPG de bezerros búfalos normais e parasitados 
pelo Neoascaris vitulorum. 

Animais 
Elementos sanguíneos e OPG 

Normais Parasitados 
- 

Eritrócitos (106 x mm 3) 6.81 4.19 
Leucócltos (mm 3) 14.27 21.46 
Hemoglobina (g %I 8.25 5.45 
Vol. giobular í%) 43.48 40.22 
VGM Cp3) 38.77 39.30 
HGM [%I 14.89 14.28 
Linfóciloe (%) 55.75 74.84 
Monócitos (%) 4 . i9  3.93 
Basófilos (%) 1.53 1.42 
Eosinófilos (%I 7.00 21.31 
NeutrMilos I%) 29.46 30.03 
OPG (N. vitulorum) 10 3.000 

Como se pode notar. em relação aos animais clinicamente 
normais, os bezerros parasitados demonstraram significativa diminui- 
ção do número de eritrócitos. da taxa de hemoglobina e do volume 
globular, além de elevação do número de leucócitos, manifestada 
pelo aumento dos linfócitos e eosinófilos. 



Nas fezes, através de contagem de OPG, observa-se nos ani- 
mais do lote parasitado, intensa infestação pelo N. vitulorum. 

A diminuição do número de eritrócitos, da taxa de hemoglobi- 
na e do volume globular evidencia, perfeitamente, o estado anêmico 
do lote parasitado. Essa anemia. provavelmente, está relacionada 
com hemorragias conseqüentes de lesões teciduais. ocasionadas pela 
migração larval. conforme descreve Gupta et al. (19761, além da 
deficiência protéica na síntese das hemáceas. 

Este achado. no entanto. não coincide com as descrições de 
Baruah et al. (19791 que citam aumento da hemoconcentração, com 
elevação do número de eritrócitos. da taxa de hemoglobina e do vo- 
lume globuiar. em animais parasitados pelo N. vitulorum. Deve-se 
salientar, porém, que os animais do presente experimento, ao con- 
trário dos animais por eles utilizados. não apresentavam diarréia. 
nem desidratação, fatores predisponentes da hemoconcentração. 

Como não houve diferenças significativas entre o VGM e 
HGM dos animais de ambos os lotes (Tabela 11. pode-se classificar 
a anemia dos animais parasitados. como sendo do tipo normocítico 
normocrômico. 

O aumento do número de linfócitos e eosinófilos, explica a 
leucocitose observada na corrente sanguínea dos animais doentes. 
Estas observações coincidem com as descrições de Zein-EIAbdin et 
al. (19751. que detectaram também leucocitose com aumento de eo- 
sinófilos. em bubalinos com ascaridiose. Por outro lado, esses au- 
tores encontraram ainda linfopenia e neutrofilia. quadro clínico não 
coincidente com o do presente trabalho. 

Considerando que a migração das larvas faz parte do ciclo 
normal do N. vitulorum e que causa s6rios danos no organismo do 
animal [Srivastava 1963 e Satija e: al. 1973). pede-se afirmar que a 
linfocitose encontrada nos animais parasitados foi em conseqüência 
da presença dessas larvas em diversos órgãos. as quais funcionam 
como corpo estranho. 

Da mesma forma. conclui-se que a eosinofilia está direta- 
mente correlacionada com migrações larvais. lesões teciduais e to- 
xemia. segundo Srivastava (19631, Rai et ai. (19711 e Gupta et 
al. (19761. 



CONCLUSÓES 

As alteraçóes hematológicas que ocorrem em bezerros buba. 
linos parasitados pelo N. vitulorum são : 

a I Redução do número de eritrócitos circulantes, da taxa de 
hemoglobina e do volume globular; 

b 1 aumento do número de leucócitos, de linfócitos e de eo- 
sinófilos; 

C ) anemia do tipo normocitico normocrômico 
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