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RESUMO
O isolamento e identificação do agente etiológico causador de infecção a partir de líquidos
biológicos podem ser um fator crítico para a recuperação da saúde do paciente, pois estas infecções
geralmente são graves e deixam seqüelas. Neste trabalho foram analisadas 82 amostras de diferentes
líquidos biológicos, comparando os resultados da coloração de Gram com os das culturas, além
de verificar incidência dos microrganismos isolados. O Gram apresentou sensibilidade e
especificidade de 62,5% e 93,9% respectivamente. Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e
Staphylococcus aureus foram as bactérias mais isoladas. Concluiu-se que a Coloração de Gram
pode ser uma ferramenta útil na análise dos líquidos biológicos, contribuindo no diagnóstico preliminar
destas infecções.
PALAVRAS-CHAVE: Líquidos biológicos, agentes etiológicos, Gram.

ABSTRACT
Isolation and identification of an etiologic agent from biological fluids can be a critic factor for the
clinical outcome of the patient, because this infection can generally be severe and cause sequels.
Eighty-two different samples of biological fluids were analyzed through the Gram staining method.
The results of Gram were compared with those obtained with culture, and the incidence of isolated
microorganisms was also analyzed. The Gram staining presented 62.5% and 93.9% of sensitivity and
specificity, respectively. Among all types of isolated and identified bacteria, P. aeruginosa, E. coli and
S. aureus were the commonest ones. It was concluded that the Gram staining could be a useful tool
on analysis of biological fluids, contributing for the previous diagnostic of these infections.
KEY WORDS: Biological fluids, etiologic agents, Gram.

1. INTRODUÇÃO

  Os líquidos biológicos, tais como líquido pleural, sinovial, peritonial e pericárdico são
fluidos corporais normalmente estéreis, porém podem ser invadidos por diferentes
microrganismos, como por exemplo, as bactérias e causar infecções (HENRY, 1999).

Estas infecções geralmente são graves e deixam seqüelas. O isolamento e identificação
do agente etiológico podem ser um fator crítico para a recuperação da saúde do paciente
(DIAZ et al., 2002).

O diagnóstico das infecções bacterianas pode ser feito por métodos presuntivos, através
da microscopia, ou por métodos definitivos como o isolamento e a identificação da bactéria
através da cultura em meios artificiais (BORBEAU et al., 1998).

A microscopia pela coloração de Gram é o método mais comumente utilizado para
a observação direta de microrganismos nas amostras clínicas, podendo fornecer um resultado
presuntivo e rápido do agente infeccioso.
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Este trabalho tem como objetivo avaliar a sensibilidade da coloração de Gram no
diagnóstico prévio das infecções em líquidos biológicos, além de verificar a incidência dos
microrganismos isolados.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Foram analisadas 82 amostras de diferentes líquidos biológicos (líquido pleural, sinovial,
pericárdico, ascítico e peritoneal) recebidas no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital
Nossa Senhora das Graças, durante o período de novembro de 2002 a abril de 2004.

Cem microlitros de cada amostra foram semeadas nos seguintes meios de cultura:
ágar sangue, ágar MacConkey e ágar chocolate, sendo que o último foi incubado em
tensão de 5 a 10% de CO2. Em seguida, as placas foram incubadas a 37ºC, em estufa
durante 24 a 48 horas (HUGHES et al., 2001).

Simultaneamente as amostras foram inoculadas (5 a 10 ml) em frascos de hemocultura
do sistema automatizado Bact/Alertâ (Organon Teknika Corporation, Durham, N.C) contendo
TSB (Tryptic Soy Broth) como meio de crescimento, e SPS (Polianetol Sulfonato de Sódio) como
anticoagulante, e incubados em estufa automatizada por até 7 dias (FORBES et al., 1998).

Evidenciado crescimento bacteriano, tanto nas placas de cultura como nos frascos,
as bactérias foram isoladas e identificadas por testes bioquímicos e de sensibilidade aos
antimicrobianos já descritos (KONEMAN et al., 2001; OPLUSTIL et al., 2004).

Para a realização da microscopia os líquidos biológicos foram centrifugados a uma
rotação de 3000 rpm por 5 minutos, e do sedimento foram feitos esfregaços, que após
secos e fixados, foram corados pelo método de Gram e observados em objetiva de imersão,
aumento final de 1000 vezes (DIAZ et al., 2002).

3. RESULTADOS

Das 82 amostras estudadas, 19 (23,1%) apresentaram crescimento bacteriano.
As análises microscópicas realizadas pelo método de Gram relacionadas com o

resultado das culturas encontram-se inseridas na Tabela 1.

TABELA 1 – correlação entre a coloração de gram e o resultado da cultura nas amostras
estudadas.

Número de amostras
10
4
6

62

Presença de bactérias (Gram)
+
+
-
-

Cultura
+
-
+
-

Com os dados fornecidos na tabela acima, foi possível calcular os valores de
sensibilidade e especificidade entre a coloração de Gram e as culturas dos líquidos biológicos
estudados, os quais foram respectivamente 62,5% e 93,9%.

A Figura 1 relata os principais microrganismos isolados nas culturas de fluidos biológicos.
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FIGURA 2 - Porcentagem de bactérias isoladas nos líquidos biológicos estudados

4.4.4.4.4. DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO

A concentração de microrganismos nos líquidos biológicos é um fator crítico para a
obtenção de culturas positivas, bem como de bacterioscopias (VETTER et al., 2001). Neste
trabalho foi encontrada uma positividade nas culturas de 23,1%. Valores semelhantes foram
observados por Simor et al. (19,8%).

P. aeruginosa, E. coli e S. aureus foram os microrganismos mais isolados nos líquidos
biológicos analisados. Estes achados foram confirmados em estudos realizados por Diaz et
al.

O valor da sensibilidade da coloração de Gram comparado ao resultado das culturas
foi de 62,5%. Yagupsky e Diaz et al. encontraram 56,0% e 61,5% respectivamente. A
especificidade observada foi de 93,9%.

O baixo número de microrganismos existentes nos líquidos biológicos (ANGELONI et al.,
2003) explicaria os casos em que não foram visualizadas bactérias, porém houve crescimento
microbiano.

A discrepância entre as culturas negativas e presença de bactérias ao Gram pode ser
devido à presença de microrganismos exigentes, como bactérias anaeróbias, as quais não
foram pesquisadas neste trabalho, ou devido ao uso de antimicrobianos, que apresentam
atividade bacteriostática “in vitro” (KONEMAN, 2001).

Assim, pode-se concluir que a coloração de Gram, mesmo apresentando uma
sensibilidade relativamente baixa, pode ser considerada uma ferramenta útil na análise dos
líquidos biológicos, contribuindo no diagnóstico prévio destas infecções.
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