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Os animais dom'sticos constantemente s5o vitimas de animais 

pe9onhentos e os pecuaristas voltam sua aten95o para estes 	aciー  

dentes, principalmente em bovinos e equideos, devido aos 	pr旦  

juizos decorrentes e tamb6m pela dificuldade de tratamento. E . 

te fato 6 citado por Grunert & Grunert (1969) e Beiluomini 	et 

ai. (1982 e 1983), que ressaltam a lenta resposta 言 	sorotera- 

pia e 言  morosidade d o retorno do animal ら  s suas atividades 	nor 

mais e tamb'm por Belluornini et ai. (1982) e Beiluomini et ai. 

(1983). 

Dentre as esp6cies que pelo seu habitat podem causar aci-

dentes em bovinos e eqiiideos, as corais que pertencem ao g6nero 

Nicrurus,cuja pe9onha tem a95o neurot6xica provocando 

progressivas que resultam em apn6ia 	( Parrish et 

para 1 isias 

ai, 1957; 
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Alves 1958 e Blood & Herderson 1963),dificilmente causam problemas, 

pois n5o s5o agressivas e seu aparelho bucal praticamente as 	imp旦  

dem de atingir esses animais. 

O veneno das cascav'is, que pertencem ao g&nero Crotalus, ' neu 

rot6xico e hemolitico, e, segundo Araujo et al.(1963), a partir de 

0,05mg/kg de peso vivo 6 letal para bovinos. Os autores citam ainda 

que pela quantidade que pode ser inoculada, um bovino necessitaria 

ter 2.000kg para ter assegurada sua sobreviv6ncia diante da picada 

deste animal. 

No gen6ro Bothrops, Araujo et ai. (1963) demonstraram que a pe- 

9onha em m6dia 6 5 vezes menos potente que a crot'lica ・ 	Nos sinto 

mas h' forma9言o de intenso edema no local da picada, e as a95es aj 

ticoagulante e necrosante que possue este veneno se destacam (Alves 

1958; Araujo & Belluomini 1960/62; Smith & Jones 1962; Araujo et ai. 

1963; Blood & Herdersom 

Araujo & Belluomini 

Vital Brasil, de que os 

1963 e Grunert & Grunert 1969). 

(1960/62) citam e comprovam a afirma95o de 

eqiiideos e bovinos sミo, entre os animais, os 

mais sensiveis a picada de cobras. Todavia, Araujo et al.(1963) 

mostraram em um i ndice de pot6ncia de venenos, os seguintes 	vali 

res para as seguintes esp6cies: Crotalus durissus terrificus=20; 

Bothrops 	cotiara =4; B.atrox=2,4 B. jararaca e B.neuwiedi=l; 	e B. 

jararacussu=0,5, desmonstrando um grau de resist6ncia daqueles ani 

mais a esses envenenamentos. 

A picada, dependendo do local e da quantidade de veneno inoculado pode 

ser fatal (Parrish et 

ro Bothrops o sintoma 

ai. 1957 e Grunert & Grunert 1969). No gen6- 

mais exacerbado ' o processo inf1amat6rio 	d旦  

sencadeado pelo veneno (Smith & Jones 1962), que produz edema voluー  

moso. Este, atingindo a glote, pode levar o animal a morte por 

insufici6ncia 

quando atinge 

respirat6ria; todavia, esta a9三o ' menos 	delet6ria 

os membros ou outra parte do animal. Este fato, moti 

vou verificar o comportamento do anti-inflamat6rio Flunixin meglumi- 

ne, inibidor do complexo prostaglandina sintetase, associado a diu- 

r tico, para tratamento do edema produzido pelo envenenamento 	bo 

tr6pico. 	Isto porque, esta medica9言o,empregada em dois casos de en 

venenamentos graves classificados como botr6picos, apresentou resu]. 

tados satisfat6rios, e tamb6m em outros 3 casos, onde a picada foi 

, 
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du95o 

f oram o s mesmos. Esta medica9 五o mostrou-se eficiente na re 

do edema existente, no espa9o de 24 a 72 horas, conforme p0 

de ser visto nos casos abaixo discriminados. 

Caso n2 I  

Novilho da ra9a Canchim, pesando aproximadamente 200kg,que apre 

sentou cabe9a, pesco9o e torax, extremamente edemaciados, incoord旦  

na95o de movimentos,dificuldade respirat6ria e mucosas congestas 

Foi medicado com 20m1 de Flunixin meglumine,associado a lUmi de L . 

six, aplicados via intramuscular, durante 3 dias. 

Ao completar 24 horas do tratamento, o edema foi reduzido co 5O% 

e o animal conseguia permancer em dec6bito esternal, coin acentuada 

melhora da congest o das mucosas. Ap6s 48 horas o animal caminhava 

normalmente 	e,com 72 horas de tratamento,n5o Se conservaram sinais 

de edema e o animal se apresentava normal. 

Caso n9 2 

O segundo caso observado foi tamb'm de ocorr&ncia natural. Aco2. 

teceu em um touro Canchim pesando aproximadamente 450kg. 0 animal 

apresentava forte edema na cabe9a, pesco9o e torax, incoordena戸o 

moderada de movimentos, congest5o das mucosas e sialorr6ia ・  O tra-

tamento consistiu de uma dose di'ria de 20m1 de Flunixin rneglumine 

associado a lOmi de Lasix, durante 2 dias. 

Ao completar 24 horas de tratamento, o animal caminhava normal- 

mente, n5o tinha sialorr6ia,se alimentava e o edema estava reduziー  

do em 50%. Com 48 horas o animal apresentava ligeiro edema da bar 

bela e seu comportamento era normal. No 7 9 dia foi observado peque 

na area de necrose na base da orelha,onde possivelmente foi o 	12. 

cai da picada. 

Caso n2 3  

Foi provocado em um novilho Canchim,pesando 250kg,onde um ofil- 

dio da esp'cie Bothrops jararaca  

ma a atingir a narina do animal. 

foi conduzido em um gancho de for 

Formou-se urn edema,que ao 	final 

de 4 horas se estendia pela face e parte da barbeia. Foi medicado 

B. jararaca por meio de um gancho para induzir o acidente, os resul 
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com 15m1 de Flunixin meglumine associado a lOin1, de Lasix, durante 

2 dias. 

Vinte e quatro horas ap6s a medica9云o,foram observados redu9 o do 

edema da face em 80% e filetes de sangue no local da picada. Qua- 

renta e oito horas ap6s o tratamento,o animal apresentava ligeiro 

edema na narina e aus6ncia de sangramento. 

Caso n2 4  

Um novilho da ra9a Canchim, pesando 170kg, foi picado proposi- 

tadamente por B. jararaca na regi5o da narina. 	Ao final de 6 	h2. 

ras, apresentava forte edema na cabe9a,que se estendia pela mandi- 

ia e barbeia. Foi medicado com l5ml de Fiunixin meglumine 	ass旦  

ciado a 60m1 de Lasix,durante 2 dias. 

Vinte e quatro horas ap6s a medica95o n5o se observou redug o 

do edema, contudo, nao se notou dificuldade respirat6ria ou outra 

anormalidade que pudesse comprometer o quadro. A redu95o do edema 

teve inicio 36 horas ap6s o tratamento, tendo o mesmo 	regredido 

totalmente 72 horas apos o tratamento. 

Caso n 9 5  

Foi provocado em um novilho da ra9a Canchim pesando 206kg,pic旦  

do na narina por B. jararaca. Cinco horas ap6s, o edema formado se 

espalhou pela face e mandibula, sendo ent5o aplicadcs Bml de Fluni 

xin meglumine associado a 5m1 de Lasix, durante 2 dias. 

Vinte e quatro horas ap6s o inicio do tratamento houve redu95o 

de 90% do edema, restando pequena area da barbela e o local da p1 

cada ainda edemaciados. A redu95o completa do edema ocorreu com 

48 horas, 

O acompanhamento do quadro clinico dos animais, observando-se 

o pulso,a temperatura e os movimentos respirat6rios, n5o apresen-

tou altera96es, a nio ser nos dois primeiros casos onde havia corn 

prometimento da glote. 

Em uma an言 lise pr6via. verificou-se que a picada de ofidios do 

g6nero Bothrops invariavelmente determina a forma9ミo de edema lo 

cal (Alves 1958; Araujo e Belluomini 1960/62, Araujo et ai. 1963; 

Blood e Herderson 1963; e Grunert & Grunert 1969). Este edema au 

menta e se estende a s regi5es vizinhas,podendo este processo durar 

de 3 a 6 dias(Smith e Jones 1962; Araujo et al.1963 e Grunert & 
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Grunert 1969) e, dependendo do local e da quantidade de veneno inoculado, 

tem-se a gravidade do caso. Um exemplo 6 a regi5o da cabe9a,onde 

a compress o das vias a6reas e o edema de glote trazem 

complica96es ao quadro (Smith e Jones 1961;Blood & Herderson 1963 

e Grunert & Grunert 1969). Ai6m disto, a toxina determina a 

coagulabilidade do sangue, por a9ao direta sobre fibrinog&nio. 

Analisando a fisiologia patol6gica do processo 	inflarnat6rio, 

Jones (1977) cita que o tumor, rubor, calor e dor sao suas carac- 

teristicas. No caso do acidente ofidico, o processo inflamatOr]O 

ocorre devido 'a agress5o determinada pela pe9oriha, sendo este 	um 

mecanismo b'sico de que disp5e o organismo contra danos fisicos 

ou quimicos. O calor e o rubor s言o determinados pelo aumento do 

fluxo sanguineo, atrav6s da dilata戸o de arter olas, que elevam o 

suprimento de nutrientes, oxig6nio e anticorpos e, 	difundindo 

substanciasnocivas por toda a regido. O edema ' resultado do au-

mento do fluxo sanguineo e da permeabilidade de arteriolas e v&nu 

las, que em um ciclo, tem os seus revestimentos e endot'lios 	1 . 

sados pelas diversas substancias liberadas pelos tecidos. A dor ' 

consequ6ncia da compress o nervosa, associada tamb'm h s 

cias liberadas. Se o plasma escapa para os intersticios, 

SOS mediadores quimicos se fazem presentes, causando novo 

de permeabilidade vascular. 	O tecido ' ,ent5o,banhado por 

subs tan 

nu皿ero一  

aumento 

este li 

quido, juntamente com gl6bulos brancos que liberam a 	histamina 

e as plaquetas que liberam a serotonina. Esta fase ' denominada 

histaminodependente, e estes mediadores, de imediadores. 

Se a agress5o persiste, como no caso de envenenamento botr6pi- 

co, uma segunda fase se desencadeia, provocada pelos intermediado 

res, especialmente as quininas e prostaglandinas. Deste modo 	o 

edema e a dor induzidos pelas quininas, s5o agravados pelas pros- 

taglandinas, determinando les6es e irrita96es celulares. Neste es 

t'dio ' aci.onado um sistema complementar, causando destrui戸o de 

c6lulas, que liberam enzimas digestivos, irritando os tecidos ad- 

jacentes. O resultado ' nova libera9 三o de prostaglandina das mern 

branas celulares, intensificando a dor, a exuda95o e a migra95o 

celular. Conclue-se 

ma戸o e ,no caso do 

o agente agressor. 

que o pr6prio organismo intensifica esta infl旦  

acidente ofidico,o objetivo ' reter e diluir 
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A migra95o celular ' determinada por quimiotaxia, sendo um dos 

agentes a prostagiandina, determinando um aumento de c6lulas 	que 

morrem nesta fun95o, acumulando tecidos descitalizados, dos quais 

se aproveitam as bact'rias veiculadas pelas presas inoculadoras 

bem como enzimas proteoliticas, que ir るo determinar a necrose. 

Inibindo-se a forma95o de prostaglandina, sup5e-se que 	este 

processo teria menor oportunidade de ocorrer. 

A cita95o de Parrisch et ai. (1957), contraindicando anti-his- 

taminicos, ' uma realidade, pois o veneno provoca um processo que 

ultrapassa a fase histamino-dependente, requerendo uma 	medica戸o 

que atue sobre os intermediadores como as prostaglandinas. 	Esta 

ag 三o ' obtida com anti-inflamat6rios inibidores da 	prostaglandina 

sintetase, que ' respons言vei pela transforma戸o de ' cidos 	graxos 

em prostaglandina. 

O tratamento preconizado para envenenamentos ofidicos baseia- 

se em cuidados pr'-hospitalares, onde procura-se eliminar parte do 

veneno inoculado, atrav6s de garrotes e suc9ミo, o que nem sempre ' 

apiic'vel em bovinos e equideos. 

A terapia especifica com soros em bovinos nem sempre 	produz 

bons resultados, como citam Grunert & Grunert (1969), 	Beiluomini 

et ai. (1982) e Belluomini et ai. (1983). 

No envenenamento botr6pico, a sensibilidade doa animais' 	um 

fator negativo; todavia, o grau de resist6ncia para o venenos 	b旦  

tr6picos, citados por Araujo et ai. (1963), a reia戸o peso dos anj 

mais/veneno inoculado, aliado ao fator local da picada, podem pre 

dispor o animal acidentado a um ' xito no tratamento. 	Esses 	fat旦  

res associados ' terapia anti-inflamat6ria, como os inibidores da 

prostagiandina sintetase, podem influir de forma ben'fica no trat旦  

mento. Esta a95o pode ser conseguida reduzindo ou impedindo a pro 

gress 三o do edema, fator chave para o tratamento do 	envenenamento 

hotr6pico em bovinos e equideos, principalmente quando a inocula- 

声o e feita na cabe9a. 

O Fiunixim meglumine ' uma substancia com propriedades analg'- 

sica, anti-pir'tica e inibidora da prostaglandina sintetase. 	Sua 

aplica95o nesses casos estaria indicada por interferir na forma9 言o 

dos intermediadores respons'veis pela 2 旦  fase do processo inflam旦  
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t'rio. 	Al'm disto, associada a diur6tico,mostrou-se eficaz nos 5 

casos tratados, permitindo a recupera95o dos animais em periodo 

n5o superior a 3 dias,contrastando com os resultados citados pot 

Araujo et aI. (1963) e Grunert & Grunert (1969), que relatam um 

periodo de at' 40 dias para recupera95o, nesses envenenamentos. 

A aus6ncia de processos de necrose em quatro dos cinco casos 

tratados, e a pequena area de necrose vista na orelha do 	caso 

mais grave, e' um fator que contribui para testar esta medica9三o, 

associada a diur'ticos nesses envenenamentos. 

Com base nestes fatos, uma equipe formada por pesquisadores da 

UEPAE de Sio Carlos, Instituto Butantan e UNESP, delineou um prg 

jeto de pesquisa, cujo 

inflamat6rio inibidor 

nixin meglunii ne,dlante 

objetlvo 6 ver iflcar a atua9io do 	antiー  

do complexo prostaglandina sintetase, Flu 

de envenenamentos provocados em bovinos 

' 

por pe9onha das esp'cies B,cotiara, B.atrox,B.moojeni, B.neuwiedi 

B.l araracussu e B.alternatus,que ser' desenvolvido na UEPAE 	de 

Sio Carlos e no Centro de Pesquisa Agropecu'ria do Pantanal. 

Como a inocu1a95o de pe9onha dessecada e mesmo as picadas in 

duzidas n5o se equiparam aos acidentes ocorridos 	naturalmente, 

uma melhor avalia9言o poderia ser feita se aqueles que t ユ verem 

oportunidade de empregar este m'todo de tratamento nos enviassem 

os resultados pois, diante da falta de soro especifico no merca 

do, a terapia opcional desses acidentes s 己  faz necess'ria. 

Para melhor coinpreensio, e' importante lembrar que o Flunixim 

tneglumine (Banamine) 6 um medicamento de uso exclusivo veterin- ー  

rio e,para animais de at' 250kg,deve ser aplicado na dose de 

via intramuscular, associado a 5m1 do diur6tico Lasix. Para 

mais de peso superior, as doses podem ser dobradas, todavia 

devem ultrapassar 2Oml de Flunixin meglumine e lOmi de Lasix. 

1 Om 1 

an1 

nao 
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