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Summary
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com a TPB em urna regiao de instabilidade enzoótica para
a doenc;a.

Cattle-fever tick is an important disease of beef cattle in
Brazil. Babesiosis (8abesia bovis and 8abesia bigemina)
and anaplasmosis (Anapiasma marginaie) follows the
distribution ofthe tick vectorwhere foreground the enzootic
instability areas. This study aimed to evaluate the
characteristics and conditions ofthe region and handling
items related to cattle-fever tick control. The study was
based on the application of an epidemiological
questionnaire for 110 cattle beeffarms with plunge cattle
dip by eight tows in the south region. Dip baths have been
active in 72.7% (80/110). The main criterion forthe decision
ofthe immersion baths application is the visualization of
the immature ticks on cattle in 65,4% (72/110) of the
properties and five or more applications per year were
per10rmed in 64,5% (71/110) of them. Moreover, the
simultaneous use of other acaricides on injectable forms
and pour-on, suggested that tick control in the region is
reason for concern. Itwas also concluded that cattle-fever
tick is a relevant cause of livestock production losses,
since 83% (92/110) offarmers considered the disease and
tick handlings as a difficully in their systems.

Introduc;áo

o carrapato bovino, Rhipicephaius (8.) micrapius, é um
dos principais responsáveis por perdas na pecuária de
oorte (GRISI, 2002), seja pela sua espoliac;ao, hematofagia,
Gustos com tratamentos, ou pela transmissao dos agentes
do complexo Tristeza Parasitária Bovina (TPB) (FARIAS,
1995; YABSLEY, 2013). A TPB compreende os
protozoários 8abesia bovis e 8. bigemina e a rickettsia
Anapiasma marginaie, causando surtos principalmente em
áreas de instabilidade enzoótica (FARIAS, 2007).
As áreas de instabilidade enzoótica para TPB ocorrem
em determinadas regi6es do Sul do Brasil, Argentina e
também no Uruguai (NARI e SOLARI, 1991), caracterizam
se por periodos longos sem a presenc;a do carrapato e os
agentes por ele inoculados, oscilando no nivel de
anticorpos levando a uma baixa prevalencia dos
hemoparasitos. Nessas regi5es, a maioria dos rebanhos
é susceptível senda frequente a ocorrencia de casos
isolados ou em forma de surtos (FARIAS, 1995).
No controle do carrapato bovino a escolha do principio
ativo, a forma e o momento da aplica9ao do mesmo, sao
pontos chave (NARI, 2011), levando em considerac;ao,
também, a manutenc;ao da imunidade aos agentes da
tristeza parasitária no rebanho (GEORGE, 2000) ou a
utilizac;ao de imunoprofilaxia (SOLARI, 2007).
Para tanto, objetivo u-se realizar um inquérito
epidemiológico a fim de oonhecer as diferentes formas de
controle do R. (8.) micrapius utilizadas, e sua relac;ao

Material e métodos

Foram coletados dados de 110 propriedades, distribuidas
entre os municipios de Pelotas, Capao do Leao, Canguc;u,
Piratini, Cerrito, Pedro Osório, Pinheiro Machado e Pedras
Altas, sendo que tais municipios possuem destaque
epidemiológico por estarem localizados entre os paralelos
31 e 32'S, urna faixa de instabilidade enzoótica para TPB,
devido ás condic;6es climáticas, que nao permitem a
infestac;ao pelo carrapato durante todo o ano (FARIAS,
1995). Com isso, os bovinos podem nao desenvolver
imunidade, porem se desenvolverem, os níveis de
anticorpos anti-8abesia duram em torno de 4-5 meses
conferindo protec;ao (NARI; SOLARI, 1991).
Um questionário foi aplicado ao responsável pelas tomadas
de decisao, ao proprietário ou aos pe5es quando se
julgasse neoessário, oontendo perguntas relacionadas aos
aspectos individuais do interrogado, gerais de manejo na
propriedade e á ocorrencia de casos de TPB.

Resultados e discussoes

Das 110 propriedades que compuseram o estudo, 72,7%
(80/110) delas utilizam o banheiro de imersao. Em 93,8%
(75/80) destas sao associados ainda outros métodos
químicos de controle, sendo as avermectinas injetáveis
aplicadas em 90% (72/80) delas, e piretróides, fluazuron
ou fipronil aplicados na forma pour-on em 20% (16/80)
dos estabelecimentos. Constatou-se ainda que em 16,3%
(13/80) das propriedades sao utilizados esses tres
métodos de aplicac;ao de moléculas carrapaticida: banho
de imersao, antiparasitários injetáveis e pour-on.
Ouanto ao momento dos tratamentos, 65,5% (72/110) o
fazem quando observam formas imaturas e 34,5% (38/
110) apenas na presenc;a de formas adultas do carrapato.
Apenas urna propriedade realiza aplicac;6es estratégicas,
na primavera, a fim de reduzir a populac;ao sobrevivente
do inverno e, consequentemente, as populay5es de verao
e outono (GONZALES, 2003).
O momento do banho é determinado, em 35,5% (39/110),
pelo capataz da propriedade e 64,5% (71/110) pelo
proprietário. Ouanto ao grau de instruc;ao do proprietário,
35,5% (39/110) cursaram somente o primeiro grau, 32,7%
(36/110) o segundo, e 31 ,8% (35/110)tem ensino superior
completo, similares aos observados por Santos el ai.
(2009).
Segundo Gohil el ai. (2013), as babesioses bovinas devem
ser controladas e prevenidas com controle integrado,
usando controle estratégico, drogas babesicidas e
imunoprofilaxia associadas. Nenhum destes manejos foi
relatado durante a realizac;ao dos questionários.
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Na maioria das propriedades (83%), a TPB é vista como
um problema (92/110), sendo que em 63,3% (70/110)
ocorrem perdas anuais de animais acometidos por esta
enfermidade.

Conclusoes

A tristeza parasitária bovina é um problema recorrente nas
propriedades do sul do Brasil, porque, além do fator
climático, é realizado um manejo inadequado do carrapato
vetar e nenhum manejo imunoprofilático contra os agentes
da TPB, dentre as propriedades em estudo.
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