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SOBRE A PESTO DA MANQUEIRA
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Os criadores mais adiantados do Estado de ATinas jf haviam de
muito observado os principais inconvenientes dos processos de

: i" ''
vacinacio

contra a peste da manqueira ou carbunculo sintomatico poi meio das
vacinas pulverulentas, outro tanto se diva no estranjeiro, onde se mo-
dificava a vagina AKLoiNc-CoKNEviN, primeiro pelo emprego de flog im-

pregnados9 em seguida pdas cultural aquecidas. Recentemente o dezejo
de conservagao dos p6s vacinantes deu logan ao emprego delles em
aglomerados ou granulos. f ' '

ATerc8 de continuas instancias o Instituto se ocupou do assunto
que reprezenta sob o panto de vista economics centenas de condos.

O primeiro material recebido foi trabalhado pele DK . E Dns e en]
seguida polo DK. R. Lana e o autos. 'n-' -- ''-"

Foram as primeiras tentativas infrutiferas . Facie era o diagnostico
da infeQio pda observagio dos animais inoculados como peso exame
dos preparados microscopicos feitos com os tecidos invadidos . A grande
impureza das culturas obtidas impossibilitava, qualquer que fosse a
tecnica, o izolamento do bacteria. Elle s6 foi obtido quando tivemos a
fortuna de receber, enviado peso DR. ]T. viU-AgA material recolhido
com cautelas especiais.

Os estudos feitos de entio para ci est5o em sua maioria encerrados
Ha expozigio feith em Juiz de F6ra perante a Sociedade de Aledicina e

zentada ao 3' Congresso ATedico Brazileiropelo Dn. Gomes ne FAKIA e

oautor; na teze de doutoramento do DK. GoAtzs DE FAniA em igor.
Nests trabalho rezumiremos os rezultados obtidos e faremos alaumas

consideraQ6es sabre a pratica da vacinaQao . '
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A paste da manqueira 6 zoonoze que interessa somente aos criadores

de gado vacum, ao memos ence n6s n5o foi ainda rejistado cazo de
contajio ao gado lanijero, ngo vale a pena falls da possivel contami-
nagio do homem, que s6 imperfeita observaqfo p6de fazed alcreditar. Ella
6, por6in, inoculavel en] cobaias, sends refratarios os animais domesticos .

A mortalidade 6 de quaziioo '/o si se considera -- o que 6 incor-
reto -- apenas o numero de animais que sofrem um ataque que sc tra-
duza pda formal:io detumor e porsinais de dificuldadc na marsha.
Tomada em conte a imunidade que possuem os bovinos maiores de
doisanos ella 6dc3 a 4o '/. segundo as localidades e a j6poca. Etta
imunidade, ]i i'eferida por ARLolNG, CORNEvlN E Tumias foi pot ' Giles
demonstrada nio podGE ser atribuida d idade .

O modo polo qual o animal se infeta 6 ainda desconhecido. Opi-
nii)es varian team fido emitidas . A dificuldade iomega quando se pro '
curb estabelecer se a infeqao 6 realizada por meld dos esporos ou pdas
formal vejetativas. A experimentaqio mostra que a infeQao nio se dd
paid inoculaqlio de quantidade minima de esporos ou bacilos. Assam
sends, n:o se poderia, com razio, atribuir a infecio aos ferimentos ou

eroz15es acidentais, dado kinda o aparecimento muitas vezes verificado
do tumor nos musculos internos . Coco se vera adiante somellte cazuali-

dade extreme poderia razed com que em um panto do corpo do animal
fosse possivel 6 ino=ula;ao natural de centenas de milhares de esporos9
rata ainda contra, o aspeto da pele, onde nao se poderia achar o panto
da lezdo que sergio de porta de estrada. Oproblema 6 assaz dificil e
somente condiq6es otimas de observaqfio poderia resolved-o. Aliaz a
ignorancia no que se referc ao mecanismo das infec6es baterianas n:o 6 t5o
taro como se poderia a primeira vista supor.

Os nossos conhecimentos sobre o carbunculo sintomatico sfo artifi-

ciais ; o seu modo. de existencia na natureza 6 julgado pdas cultures, a
molestia natural pele que se obtem pda inoculaclio. A infeqfio experi-
mental 6 a reprodu;lo perreitada infeQiio natural. O mesmo 'n:io se dd

com as cultures naturais em que inuitas das propriedadcs se contrap6em
is das cultural paras dc laboratorio e s(I foram reveladas pdas cultural
mixtas ou itnpuras. (:ompare-se, poi' exemplo, a nossa amostra, que 6 ex-
tremamente exijente para os memos de culture ein que n5o se multiplica
nem dd cultura virulenta seniio em prezenqa de s8ro ou sangue com o que
se verifica quando sobre o solo. As cultures impuras mostram que os es-
poros de carbunculo sintonaatico, tetano, ou edema germinam desde que
estgo em prezenqa de microbios aerobics, e csporulana quando as con-
diqt5es se tornain deshvoritvcis .
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LAVOURA

As zonas de preferencia para a pesto da manqueira sio as monta-
nhozas, assim 6 que llinas este dentro da regra. Seu aparecimento 6
periodico e estacional.

A malta de estatistica agricole em que temos vivido n5o permite ava-
liar a extensio precise desta zoonoze. Dizem, por6m, os observadores

que s6 excepcionalmente se encontrard um municipio de Allinas onde ngo
exists a pesto da manqueira.

O diagnostico da molestia 6 facil, quer seja elle considerado sob o
panto de vista da clinica, da anatomic patolojica ou da epidemiolojia. A
invazgo rapid% quazi subita, o estado febril no inicio, a hipotermia no fim
da molestia, a aboligao do apetite, o aparecimento de tumefacio dura.
que creme rapidamente e que se vai tornando depressivel, enfizematoza e
timpanic% caraLerizam a molestia. A ' inspegfo o vitelo marlo polo
carbunculo nostra-se tumefato, a pele 6; distendida por gazes ; secio-
nada a side da lez5o especifica escapam-se bolhas de gazes de odor buti-
rico ; o tecido conjuntivo mostra-se infiltrado de um liquido vermelho-
escuro, outras vezes simplesmentc serozo, e sempre acompanhado de inu-
meras bolhas gazozas. Polo exams de /?'o//z3' de such de musculos ve-
rifica-se a prezenga, nos pontos em que a molestia se dezenvolveu. de

stonetes curtos, r&Famente bongos, izolados, movers, sendo o compo mi-
crobiano ora homojeneo, ora vacuolisado ; os bastonetes s3o cilindricos.

ou elipticos (clostridios), as extremidades disses elementos sio sempre
arredondadas, e se a autopsia n:io 6 leica logo apoz a monte encontfR-se

formas esporuladas ; os esporos n:io teen side de predileQgo. Os clos-

tridios coram-se pelo dodo em castanho ou pardo escuro,nio tends, por6m,
obscrvado a coloragio azul de que falam os autores. A molestiaataca

quazi que excluzivainente os vitelos de sets memes a dais argos de idadc=
dos acometidos, como dissemos, rarissimos se salvam. Os animais

doentes n:o transmitem a molestia. Etta faz o seu aparecimento pe-riodico.'.'
Insuficientes homo sio os nossos conhecimentos sobre o .mecanisino

de penetrac5o no organismo do bacteria cauzador da pesto da tnanqueira,
nico se poderia tentQr o combats contra ella, quet pda dcstruiciio do seu
cauzador no mundo exterior, quer impedindo a penetracao delle no orga-
nisms sensivel. A defeza cstf em tornar os animais rezistentes ou imuncs
contra a molestia .

O ideal da imunizaqao 6 uma vacinag5o n5o perigoza .
Muitos sgo os processes propostos para a imunizac5o contra o car-

bunculo sintomatico. Citaremos apenas alguns, indicando o que os cara-
t.eliza .
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A LAVOURA

tuts) julgamos poder tirar as seguintes conclusoes :
Dos estudos originals e de verificag5o at6 agora realizados no Insti.

...lilBHiU H,;=£:.:'n.:
*;;' :G;l;:=.1«:;:;'==:::£=':e!:=«~. ' :-''-.-''-'. --
$G Z::,;=£ii='a:::.:=':::

.6'. A glicoze 6 nocivafs culturas do bacilo do c:----,-.. . .
matico do qual impede a esporulRcjo. v '\ '.atutlnculo slnto-

7'- Existe grande diferenga de Viritlencia entr" l:',-.. .
QO bacilo do carbunculo sintomatico. '-'; uueleDtCS amostras
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VACiNAGXO
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Aqua a transcrevemos
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rxsrnug6ES PARA o EhiPREoo nA VAC[NA CONTRA A PESTO DA aIAXQUKIXX

idade, acinagio seri fella quando o vitelo tiber cerca de 5 mezes de

:==:= = .== = =:ru:;:=,:' =;.=£=£, ;:=1==
h'lada dc uaar

Ajitar o frasco .

Parter a extremidade afilada.

Introduzirl pel. abertura assam obtida, a agulha de seringa proprio

ocazilo de aspoltando a agulha para ama, o ar que tenha penetrado na

Laval com solu9ao de creolina Q ponte de inoculag5o, que6 de

; ::lG Bl:l:: ;:!TT:.:u;=::.r;
A vaci.na trdz no rotulo o numero e a data pllc devem ser =-J:--...

em qualquer comunicag5o ou reclamacio. ' -"- '--' -'-u'cHuMs

Cot'reza gz6 . Rzb de./a/ze/)o,Estas devem ser dirijidas para o /ns/z/z//o Onpa/do .Crz/{. Cazka do
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/A disdibuiqfio em videos fechados d lampada 6 duplamente van-

:Elin ::=i:H=:ill
poremj coma modelos muito praticos as seringas inteiramentede metal

ou vidrode 10 c. c. de capacidade. As agulhas servo de preferencia de
paredes espessas,.de forma conica e scm solda, o seu comprimento de
i--z cm. ]llais ou nlenos, con)primento este suficiente e que oferece muito
maier rezistencia a fiexgo ou fratura na ocazigo da puncgo

i;:;$ :1T :l;:;=T':=s;i:£ ;=.:===
A seringa sera suficientemente esterilizada si se aspirar e exneliF com

ellaagua fervendo, algumas vezes. ' ' '" ---' -

Depois das inoculag6es devs a seringa ser desmontada, limpa e
sega. Si de metal pasha-sc uln pouch de cleo mineral.em coda ella.

mtern& e externamente. As agulhas, sendo de ago, s6 serge prezervadas
da ferrLljem pda imersfio em solug5o de borax em agra, ou no alcool
forte, tendo-se antes colorado no seu interior um Ho metalico r man-
darim).

O numero de dozes if fornecido palo Instituto foio seguinte
Em i£lo6.

D lq07.
D i9o8. !
" i9o9. ( itty 0utubro

B

r- '-''-"'-v p''u --'-'icuLO 101 0 seguinte

1 1 . 78o

47 . 7oo

;i . 895
1 55 . 93o

Total

Sobre a vaclnag5o concluimos que

i.' A vacinaQ5o por meir deculruras 6 a unlca passivel de uma
\-erificacio cientifica.

a.'0 estado refrarario ao carbunculo sintoinatico 6 facie de ser
conferido.

3.' A imunidade contra o carbunculo sintomatico 6 certamente ob-
tida pda inoculagao de cultures tipicas em caldo glicozado-sofa.

4 ' Uma utica ino:ulag5o 6 suficiente para conferir a imunidade
5.'A imunidade ad:luirida polos 'c'itelos vacinados 6 suficiente

para que elles atravessem indents a epoca de nlaior sensibilidade
]languinhos, Outubro de igor.
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