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INSTRUÇOES PARA PUXILIARES EM EPIDEMIOLOGIA

DA PESTE

Sendo a Peste entre nSs uma zoonose que atingiu os roedo
res de vasta area do Territorio Nacional, e urgente que se es
tabeleça um dispositivo de vigilancia capaz de revelar não so a
presença do rastilho epizootico, como sua direçao e magnitude.
Surpreender a Peste, numa localidade, antes_que surjam os pri
meiros_casos humanos, e nossa meta, pois so assim os recursos
profilaticos serao aplicados em tempo certo e em quantidade su
ficiente.

A eoidemioloia da Peste entre nEs permanece ainda em par
te obscura, não so no que diz respeito as ocorrncias cíclicas
da doença,como tambem quanto ao mecanismo da manutençao do ger
men nos períodos interepizooticos. Não sabemos se a Pe4.tcufl.eL-
La peótL4 fica no organismo de animais resistentes, se sao as
pulgas as responsaveis pela manutenção de germen ou se este
permanece vivo no solo, no interior das tocas dos roedores.

Ainda não foi possível provar qualquer dstes mecanismos,
embora pesquisas estejam sendo realizadas neste sentido.

Poi classicamente admitido que o rato dom&stico era o de’
positrio permanente da peste. Como em outros países, os roe
dores silvestres estão sendo incriminados como mantenedores da
doença, varias pesquisas foram realizadas aqui, encontrando-se
naturalmente infectados pela peste os - Zygodan.toúiyá pÁncuna, O
kyzomg cb6Lavuá, W-Ledomy pWLho-’LLnu4, Cekcomy4 aLLnÃ.cuLak4u4,
Áiaodon akv.LcaLo.Ld e alguns outros.

Todavia não foi ainda esclarecida, definitivamente, a im
portância destas esp&cies na eideniologia da doença,pois todas

t&m se mostrado sensíveis a mesma.

GERMEN CAUSADOR DA PESTE

A Pa4.teukeLLi pe4&4 um microrganismo em forma de bacilo
curto e ovoide, que, quando corado, apresenta-se gram—negativo,
mostrando coloração bipolar.

- Fonte de £necçao - Os ratos e as pulgas mant&m a doença

na area end2mica pestosa, que e eminentemente rural, nao tanto
agora pelo trafego comercial, mas sobretudo por contigUidade a-
traves dos roedores da area.
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MUNICÍPIOS ONDE OCORRERAM CASOS POSITIVOS DE PESTE HUMANA
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MUNICÍPIOS ONDE OCORRERAM CASOS POSITIVOS DE PESTE HUMANA
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RELAÇAO DOS MUNICIPIOS ONDE OCOPERAM CASOS

POSITIVOS DE PESTE HUMANA DESDE 1935

ESTÁVO VO PIÁU!

1 - Fronteiras - 1936

ESTÁVO VO CEÁR

1 — Abaiara — 1966 — 67 — 68
2 — Altaneira — 1969
3 — Araripe — 1935 — 36 — 45 — 46 — 61 — 64
4 — Aratuba - 1964 - 71
5 — Assare — 1946 — 65
6 — Barbalha — 1936 — 46 — 64
7 — Baturjt& — 1935 — 44 — 46 — 48 — 62 — 68
8 — Boa Viagem — 1936 — 64 — 65
9 — Brejo Santo — 1946 — 49 — 68

10 — Campo Saies — 1935 — 36 — 46
11 - Caninde — 1968
12

— Capistrano— 1964
13 — Crato — 1935 — 36 — 37 — 45 — 46 — 61 — 63 — 64 — 65 — 68

14 — Farias Brito — 1946
15 — Fortaleza — 1935 — 46
16 — Guaraciaba do Norte — 1944 — 45 — 46 — 67 — 68 — 69 — 70 —

71
17 — Ibiapina — 1944
18 — Ipu — 1939 — 41 — 45 — 46 — 48 — Si — 55 — 66 — 67 — 68—69

70 — 71
19 — Ipueiras — 1935 — 48 — 55 — 66 — 67 — 68 — 69 — 70 — 71

20 — Itapage — 1938 — 40 — 42 — 43 — 45 — 46 —48
21 — Itapipoca — 1940 — 45 — 47 — 48
22 — Itapiuna — 1964
23 — itatira — 1962 — 63 — 65 — 66 — 68 — 69 — 71
24 — Jardim — 1935 — 36 — 46 — 48 — 49 — 64 — 65 — 67 — 58

25 - Juazeiro do Norte - 1936
26 - Maranguape - 1942 - 44 - 48
27 — Milagres — 1950
29 — Nisso Velha — 1946 — 49 — 50 — 67 — 68 — 69
29 — Mulungu — 1971
30 — Nova Clinda — 1955 — 69
31 — Pacoti — 1935 — 36 — 44 — 45 — 46 — 47 —t4 — 51
32 — Palmacea — 1961
33 — Pedra Branca — 1964 — 65 — 66 — 67 — 68 — 70
34 - Poranga - 1967 - 66
35 — Porteiras — 1964 — 65 — 67 — 68 — 69
36 — Redenço — 1948 — 71
37 — Reriutaba — 1967 — 68 — 70
38 — Santana do Cariri — 1935 — 44 — 46 — 63 — 64 — 6 5 — 67—68

69
39 — Santa Quiteria — 1935
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40 — So Benedito — 1936 — 44 — — 45 — 67 — 71
41 — Senader Pompeu — 1965

- EolnnEroies - 1935
43 — inoii1 — 1933 — 36
44 - Tiangu - 1945- 69
45 — Viçosa do Ceara — 1943

ESTÁVO VO RIO GRÁNVE VO MORTE

1 — Coronel Ezequiel — 1962
2 — Passagem — 1965
3 - Santo Ant5nio - 1965 - 66
4 — Varzea — 1965 — 66

ESTÁVO VÁ PÁRÁYBÁ

1 — Aroeiz’s — 1961 — 52
2 — eir3c — 1061
3 - cnjna drançEc - 1061 - 02

— Cuit — 1961
5 — :Iatuba - 1971
6 — Princesa Isabel — 1945 - 47 — 50 — 68 — 69
7 - Puxinaa - 1962
8 — Queimadas — 1963
9 — Umbuzeiro — 1936 — 37 — 38 — 39 — 46 — 64 — 65 — 67

ESTÁVO VE PERMÁMSUCO

1 — Agrostira — 1933
2 — Aguas Belas — 1933 — 39 — 40 — 41 — 45 — 46 — 48 — 50 — 51

53
3 — Angelim — 1939 — 40 — 41 — 42 — 65 — 61 — 62 — 64 — 67
4 — Araripina — 1936 — 45 — 46 — 48 — 49 — 51 — 64 — 65 68— 69
5 — Arcoverde — 1935 — 54 — 64 — 65
6 — Belo jardim — 1935 — 36 — 37 — 38 — 39 — 41 — 42 — 44

45 — 52 — 62
7 Bezerros — 1935 — 39 — 41 — 49 — 61 — 67
3 — Bodoco — 1935 — 36 — 45 — 46 — 48 — 50 — 51 — 62 — 53 —

64 — 68 — 71
9 — Bom Conselho — 1935 — 37 — 38 — 39 — — 41 — 42 — 43—

U5—46—47_48_49_52_53_57_
62 — 64 — 68

10 - Bom Jardim - 1965
li — Bonito - 1935
2.2 - Brec da Madre de Deus — 1935 — 36 - 41
13 — 2ucue — 193S — 37 — 41 — 44 — 45 — 48 — 64
14 — Crhceirirb — 1207
15 — Canhotinho — 1928 — 39 — 41 — L7 — 51 — 62 — 64
16 — Capoeiras — 1967
17 — Caruaru — 1936 — 38 — 39 — 41 — 42 — 45 — 49 — 61
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18 — Correntes — 1935 — 38 — 39 — 46 — 47 — 48 — 53 — 61 — 62
19 — Cupira — 1961
20 — Exu — 1935 — 36 — 38 — 44 — 45 — 46 — 48 — 49 — 50 — 51

52 — 53 — 61 — 64 — 65 — 66 — 67 — 68 — 69 — 70—71
21— Floresta — 1936 — 47
22 — Garanhuns — 1935 — 36 — 38 — 39 — 40 — 41 — 42 — 43 — 45

47—48—49—50—52—56—61—62 —65
23 - Gravat& - 1939
24 — Ibimirim — 1938 — 45
25 — Inaja — 1950 — 65
26 — Ipubi — 1964 — 69
27 — Jupi — 1965

28L Lagoa do Ouro — 1963 - 64
29 — Limoeiro — 1942 — 44
30 - Macaarama - 1971
31 — Orobo — 1938 — 39 — 41 — 42 — 46
32 — Ouricuri — 1935 — 36 — 45 — 46 — 48 — 64 — 69
33 — Panelas — 1944 — 49 — 51 — 57 — 63 — 64 — 65
34 — Pedra — 1936 — 41 — 61 — 65
36 — Pesqueira — 1935 — 36 — 40 — 41 — 42 — 44 — 45 — 50
36 — Petrolina — 1945
37 — Pomhns— 1965
38 — Quipapa_ 1942
39 — So Bento do Una — 1936 — 40 — 41 — 45 — 47 — 48 — 49—52

56 — 61
40 — So Caetano — 1935 — 36 — 41 — 45 — 61 — 65 — 67
41 - So Joaquim do Monte - 1938
42 — s0 Jose do Belmonte — 1968 — 69
43 — Serrita — 1946 — 48 — 64 — 68
44 — Surubim — 1936 — 37 — 38 — 41 — 46 — 64 — 67
45 - Taquaritinga do Norte — 1946
46 — Triunfo — 1947 — 48 — 50 — 55 — 57 — 66 — 67 — 68 —69—70
47 - Tupanatinga - 1964 - 69
48 — Vertentes — 1938 — 44
49 - Vitoria de Santo Antao - 1939 - 41 — 43

ESAVO VE ÁLÁGOÂS

1 - Água Branca — 1948 - 52 - 68
2 — Anadia — 1939 — 41 — 42 — 43 — 44 — 45 — 53
3 — Arapiraca — 1940 — 41 — 42 — 44 — 48 — 50 — 64 — 68
4 — Atalaia — 1941
5 — Selem — 1963 — 65
6 - Campo Grande - 1967 - 68 — 70
7 — Capela — 1930
8 - Feira Grande — 1961
9 - Girau do Ponciano - 1960

10 — Igaci — 1964
11 - Igreja Nova - 1947
12 — Inhap — 1965
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13 — Limoeiro d Andia - 1938 — 39 — 40 — 41 — 42 — 43 — 44—45
48 — 50 — 51 — 52 — 64

14 — tacci5 — 1947
15 — Major Isidoro — 1952 — 60
16 — Mata Grande — 1948 — 50 — 52 — 61 — 62 — 63 — 64 — 65
17 - I1inador do Negrão - 1964 - 68
18 — Palmeira dos Indios — 1939 — 40 — 41 — 44 — 45 — 48 —50—52

57 — 61 — 63 — 64 — 67 — 68
19 — pão de AçGcar — 1949 — 50
20 — Paulo Jacinto — 1957 — 64
21 — P6rto Real do Co1gio — 1952 — 63
22 — Quebrangulo — 1938 — 39 — 40 — 41 — 43 — 44 — 46 — 47 —50

51 — 52 — 57 — 61 — 64
23 — Santana do Ipanema — 1939 — 40 — 41 — 42 — 45 — 47 — 48—50

52 — 64 — 67 — 68
24 — São Br&s — 1952 — 60
25 — São Jose da Lage — 1938
26 — Taçuarana - 1968
27 — Trajou — 1940 — 41 — 52 — 50
28 — União dos Palmares — 1933 — 39 — 43
29 — Viçosa — 1938 — 39 — 40 — 41 — 42 — 43 — 44 — 47 — 52

ESTÂVO VE SERGIPE

1 - Ribeir6polis - 1946

ESTAVO PA BAHIA

1 - Andaraí - 1960
2 - Anguera - 1968
3 - Anage - 1969
4 — Baixa Grande — 1948 — 49 — 57 — 68
5 — Barra da Estiva - 1953 — 55
6 - Belo Campo - 1970
7 — Boquira — 1966
8 — Brej6es — 1941
9 — Cacule — 1949 — 65

10 — Caitite — 1949 — 65
11 — CainDo Formoso — 1936 — 40 — 63 — 69
12 - Canarana — 1969
13 — Cândido Saies — 1969
14 — Castro Alves — 1948 — 49 — 50 — 65 — 68
15 — Central — 1967 — 69 — 70 — 71
16 - Crcero Dantas - 1950
17 — Conceiçao do Coite — 1936 — 46 — 49 — 57 — 58 — 66 — 67
18 - Condeuba - 1941 - 46
19 — Cordeiros — 1969
20 - Encruzilhada — 1955 — 69
21 — Feira de Santana — 1936 — 40 — 44 — 45 — 46 — 47 — 43 —

49 — 54 — 57
22 — laçu — 1965



23 — Ibipeba — 1969
24 — Ibiquera - 1961
25 — Ibitiara — 1960 — 55 — 69
26 — Ibitit — 1969
27 — Ichu — 1963
28 — :nhahupe — 1939 -

29 — Diri — 1936 — 37

30 — Irar — 1943 — 48
31 — Irec - 1969
32 — Itaberaba — 1941 — 48 — 55 — 68
33 — Itapicuru — 1940 — 46 — 50
3L

— Ituaçu — 1943 — 59
35 — Jacobina — 1955 — 68 — 59
36 — Jaguacuara — 12L9

— U&guaoara — /

38 — Jequie — 1951 — 64
39 — Jeremuabo — 1936
40 — Lençois — 1941
41 — Lio talo de Almeida — 1965
42 — 1iacaiuba — 15.6 — 48 — 67 — 68
43 — Maca1itas — 1959 — 61
4% — :1r± — 1:?4b — 43

45 — i1aracEs — 1955
46 — Miguel Calmon — 1940
47 — Morro do Canèu — 1941
48 — I1ortugaba — 1965
49 — Piata — 1980 — 70
52 — Pindobaçu — 1953 — 65 — 70
61 — Pir1D — 1969
51 — Po;3e — 1955.
53 — Presidente Diitra — 1969
54 — Queimadas — 1968
55 — Retirolandia — 1966 — 67
56 — Riac.ho do Jacuípe — 1944 — 46

68 — 69
57 — Rih ira do Pombal — 195C
58 — Rio de Coatas — 19cR
59 — Rui Larbosa — 1943 — 54 — 55 — 57 —

60 — Santaluz — 1966
61 — Santa Tereziriba — 1948 — 54 — 55 — 60
61 — Santo Estvgo — 1940 — 44 — 46 — 47 —

63 — Santanorolis — 1965
— 5o C.r.c:-:io dos Camnus — 19L4 — a3

65 — saEde — — 45

56 — Seabra — 19.6 — 41 —
— 49 — 60

67 — Senhor do Ponfim — 1936 — 40 — 57 —

68 — Serra Ireta — 1957 — 51 — 68
69 — 5 errinha — 1937 — 40 — 43 — 44 — 46

52 — 66 — 67 — 69
70 — .Serrclandia — 1959
71 — Souto Soare — 195 — 59

PAEA p,ux:c1ARES EPIcE-IcLoG:A DA 9ESTE

40 — 49 — 50 — 53
— 46 — 48 — 49 — 50 — 58 — 6 5 — 69 — 70’

— 61 — 65 — 69 — 70

— 48 — 49 — 57 — 58 — 64—65

— 64 — 65 — 70
48 — 63 — 65 — 68

58 — 61 — 65

— 47 — 48 — 49 — 50
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72 — Teofi1ndia — 1966 — 67
73 - Tremendal — 1969
74 — Tucano — 1941

e
75 — Libai — 1969
76 — Valente — 1966
77 — Vitoria da Conquista — 1949 — 55 — 64 — 69

ESTADO DE MiNAS GERAIS

1 - Almenara - 1969
2 — Araçua{ — 1969
3 - Coronel Murta -1961 - 69
4 — Francisco Badaro - 1969
5 — Francisco Sa - 1949
6 - Guanhes — 1946 — 47
7 - Itanhomi - 1967
8 — Itinga — 1965 — 69
9 — Peçanha — 1947

10 — Rubelita — 1969
11 — Salinas — 1949 — 69
12 — Sirro — 1946 — 47
13 - Sete Lagoas — 1942
14 — Tumiritinga - 1969
15 - Virgem_da Lapa - 1969
16 — Virginopolis —-1946

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1 - Nova Friburgo - 1967
2 — Teresopolis — 1941 — 52 — 60
3 — Vassouras — 1938

ESTADO DE SÂO PAULO

1 — Santos — 1936
2 — So Paulo — 1935 — 36 — 37 — 39
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ESTRUTURA E DINMICA DOS FOCOS NATURAIS

As pes3uisas de Pavlovsky sobre focos naturais de do
enças transmissiveis apontaram novos rumos, a partir de 1939 -

para o estudo da estrutura e dinamica dos focos de Peste; e fi
cou demonstrado que o agente atogeno, o reserva-corja e o vetor,
compõem uma comunidade biologica em seus biotopos, posto que e—
xistem permanentemente em condições naturais como co-membros da
biocenose local.

Aplicando-se o conceito pavlovsquiano ao estudo da e—
pidemiologia paisagistica dos focos de peste, isto e, realizan
do-se a completa investigação de todos os fatores que compoem o
ecossistema, teremos o conhecimento das leis que regem o proces
so de peroetuação e circulação da peste na natureza; e, conse-
quentemente, os fundamentos necessarios para o combate e contro
le da doença.

O mecanismo de conserva%ão da 1’. pe4.tL5 nos períodos
interepizooticos e ainda_uma inconita. Nesse particular, o fe—
nomeno e explicado por varias hipoteses, entre as quais “a mais
correntemente admitida e aquela da circulaçao permanente do a-
gente pestoso nos casos esporadicos de infecção aguda e subagu
da, seguindo a cadeira roedor-pulga-roedor, com permanencia
mais prolongada no organismo das pulgas, principalménte durante
a estaçao fria?? (Akiev, 1967).

Petrov (1967), sabre a conservação da peste na pulga
diz: “elas conservam o bacilo no seu organismo durante o perío
do frio do inverno e realizam sua transmissão- ativa nos animais
durante a estação quente do ano”.

O mesmo autor refere que a conservação do microbio po
de ocorrer tambem no roedor e mostrou “que o processo de infecçao
entre as gerbiles M. Ubjcu4 pode adquirir um carater cronico
quando o agente testoso e conservado durante varios meses, sem
perder sua virulencia, no interior dos orgãos parenquinatosos
envolvidos de urna capsula de tecido adiposo dos abscessos. Em
seguida, por motivos desconhecidos, a capsula se desagrega e o-
corre o_processo da infecção generalizada com desenvolvimento
de bacterias. Isto provoca a possibilidade de infecção das pifi
gas e a reativação do processo epizootico”.

Os trabalhos dos pesquisadores sovi5ticos demonstram
que “em um foco natural de peste as pulgas não £ asseguram a
transmissao do agente pestoso, porem ajudam tambem a preserva-
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lo por longo período (Bibikova, 1965), e jg “foram registra -

dos longos períodos de vida das pulgas adultas contaminadas em
condiçoes naturais at5 210 dias em galerias das grandes gerbi
les”. Em condiç6es experimentais, perfodos mais longos foram
observados (Golov e Yoffe, 1923 e Mikouline, citados por Bibiko
va (1967). Nacchiavello (1941) chama a atenção para a pulga
como reservat6rio tempor&rio no Nordeste Brasileiro.

A teoria da PerPetuação da peste em foco ooli-hospedei
ro foi lançado na Russia em 1949 por Kalabukhov, e enfatizado
que o foco poli-hospedeirc tem importancia na manutençao da_en
zcotia, porque o grau de suscetibilidade das diferentes especi
es roedoras permite ao agente pestoso encontrar sempre elemen
tos sensiveis (Kalabukhov, 1965)

As investigaç5es realizadas por Baltasar e colaborado
res, no foco do Curdistão, interpretam a perenidade da peste em
focos inveterados como sendo a resultante “da presença do com
plexo Roedon.e Re.Látente.s -Roado&a Sws cetLveLs”. “Para a per
petuação da P. petc seria indispensivei uma oooulação densa
de roedores de_uma grande resictancia, capazes de sobreviver em
grande numero a peste epizootica mais violenta, roedores seden
tarios que pudessem manter a infecção das pulgas em suas gale
rias profundas, permanentes e de microclima favoravel” (Balta—
zar, 1960).

Recentemente, Baltazar (l96’), investigando ainda no
Curdistão, constatou que a P. pe.tc. se conserva na terra das
galerias dos roedores longo tempo depois das epizootias.

Nollaret (1967) conseguiu experimentalmente a conser
vaçao do bacilo da peste na terra, em condições semelhantes as
do microclima das galerias de roedores, tendo observado a sobre
vida da P. pe4-t-L4 por mais de sete meses.

Em experincias realizadas pela equipe Baltazar(1984),
procurando reproduzir o ciclo telurico da oeste, foi mostrada a
importância do ato de cavar (‘6au.t&áeme;t’; , com “meriones co
locados sobre terra contaminada com cultura, pois eram literal
mente infectados pela peste”.

ÁREAS DE PESTE NO BRASIL

Focos do Nordeste

-
extenso, radicado em zona semi—inda de indice plu

viometrico, abaixo de 1.000 mm, estende-se pelo Doilgono das se
cas, penetrando na Bahia ate c norte de Minas erais.
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- A 5rea endimica distribui-se ccffio um verdadeiro arqui
pelago, constituida por focos naturais ou inveterados e arcas
suscetiveis ou potenciaimente pestosas.

Os chamados focos naturais estão localizados em nichos
ecoi6gicos limitados, onde as ccndiç6es necess&rias e focaliza
çao da peste estão presentes. A fauna roedora permanente e abun
dante, com discretas flutuaç5es, a temperatura e umidade, ade
quadas ao ectoparasito vetor, ao lado da existencia de outros
microrganismos causadores de epizootias murinas, sao fatores
decisivos a perpetuação da peste

As £reas suscetíveis são sempre tributirias dos focos
naturais e por apresentarem condiç6es mesologicas e socio-eco
n5micas favoraveis, facilmente dão origem alosão de surtos. O
pauoerismo, o rudimentar -tatw5 agrícola, a vivãncia do homem
em intimo contato com o ecosistema dos roedores, as condiçoes
ecologicas da fauna e flora, alem do desconhecimento dos ele
mentares preceitos da Educação Sanitaria, particularmente das
medidas de anti-ratização, são so responsaveis pela contamina
ção humana.

Nessa £rea, quando da ocorrmncia de densidade epizoo
tica_crítica, de grande penetração, acomoanhada por alteraçoes
climaticas profundas com repercussão na area cultivada, ha um
desequilíbrio bioloíico favor&vel a epizootização da peste. Nes
sa eventualidade, aentes infectantes entram em contato com a
fauna sensivel das arcas suscetiveis, resultando as reinfecçoes
periodicas. O rastilho epizootico formado segue tortuosos tra
jetos se extinguindo por exaustão da prcria fauna sensivel, a
que ela e a maior vítima da infecção.

Essas manifes:aç6es se dão a ver na chamada estação -

pestosa que ocorre de julho a dezembro.

No nordeste assim se distribuem os focos naturais:

CEARÁ

Serra de Ibiapaba
Serra de Baturit
Chapada do Araripe (Vertente Norte)

PARAÍBA

Chapada da Borborema

PERNAMBUCO

Chapada do Araripe (Vertente Sul)
Serra do Triunfo
Chapada da Borborema (Vertente Sul)
Serra de Garanhuns
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ALAGOAS

Serra de Palmeiras

BAEIA

Serra Geral
Chapada Diamantina

MINAS GERAIS

Serra do Espinhaço

,— n —cru ii

Isolado e adstrito a uma pequena 5rea da Serra dos ãr

gos, est& situado em zona de floresta tropical, onde o indice

oluvionetrico esta acima de 1.000 mm.

ÁREA ENZOGflCA NOS flLflMOS
10 ANOS

. . - - Nmero de Área (1)
Lnicades ca Feceraçao ‘ . 2

munlcipiDz 1Km
, 1

-—________________

Cear 33 28.811 832.354

Rio-Grande dc Norte 3 876 42.247

Parafba 2 5 .985 286 .271

Pernambuco bO 35.048 ;i.254.504

Alagoas 19 7.413 342.109

Bahia 81 129.451 l.733.6l0

Minas Gerais 19 33.121 385.889

Rio de Janeiro 2 1.858 163.000
1 1
, 1

1 1
1 1

TOTAL 213 243.365 5 .0#0.S8
, 1
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TRANSMISSAO DA PESTE BUBÔNICA

A transmisso da Peste bub5nica (doença de roedort3)
faz-se ao homem a-traves das pulgas. Estas sao insetos que pa
rasitam todos os animais, variando, naturalmente, as difere1--
tes especies, com os hospedadores. Na profilaxia da peste nos
interessam mais as pulgas dos ratos, pois as outras, não tim
boa capacidade de transmissão, propriedade esta adstrita, por-..
tanto a numero muito limitado de especies.

Como os demais insetos, a pulga para chegar a fase a
dulta, atravessa um ciclo, que compreende: ovo — larva,ninfa -

adulto.

Este ciclo se faz em 21 ou 22 dias, dependendo de con
diç6es de temperatura e umidade que muito influem na sua vida
e desenvolvimento.

A transmissão da peste pelas pulgas, & feita atrav5s
a picada. Quando um desses insetos suga um rato pestoso, re
tira juntamente com sangue, grande quantidade de bacilos (Pa6-
teu.’tc.fla pe4fl4). Estes, ao chegarem ao estSnago - oroventr
culo, sofrem uma reproduçao intensa, reproduçao esta que con
diciona a obstrução do canal alimentar da pulga. Desde que um
desses vetores, assim bloqueados, venham a picar o homem ou ou
tro rato, o sangue deles sugado nao pode penetrar em seu est6-
mago, por estar o mesmo bloqueado pelos germens que a se de
senvolveu, refluindo assim, para o ponto da picada, ja ai de
mistura com os germens, dando—se, portanto, a inoculação.

PRINCIPAIS ESPÊCIES TRANSMISSORAS

As esp&cies de maior importância na disseminaço da
Peste entre nos, são, justamente as pulgas dos ratos domesti
cos. Elas como qualquer_outro animal, habituam-se a um tipo
determinado de alimentaçao - no caso o sangue - e e esta a ra—
zao cue determina a estrita especificidade entre as pulgas e o
hospedador.

- As pulgas dos ratos s5parasitam os ratos; a do homem
so o homem, e a do cão e gato so estes animais. Mas se fossem
sempre assim, e obvio, que a peste bubEnica nãoacingiria o ho
mem, e se isto acontece e porque quando as pulgas nao encontram
o seu hospedeiro habitual, sugam outro animal qualquer, pois
precisam se alimentar. Nisto reside o fato frequentemente ob
servado de que os surtos de peste são sempre procedidos de e—
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pizootias murinas, pois s6 depois que o numero de ratos se tor
na escasso e que as pulgas passam a picar o homem,transmitindo
lhe a doença.

- Conquanto o reconhecimento das especies seja assunto -

para tecnicos, e necessario conhecer os nomes das principais,
bem como seu hospedador. Na ordem de importancia sao:

Xenop4yfla chcop.L4 - Parasito de R.no’tvegLcu4 RJLttu4
Xcnop4yZZa bka4Uen4L — de
PuZe.x do homem
Lcp-top4y.Ua 3egn.u — do Mu4 muhcutu4
Cte.noccpka%Ldcs enn-t — do cão
C.te.nocapha.tcdaà e& e.W - do gato
PoLygan.s p — do rato silvestre

Apesar de não lhe competir fazer o diagn5stico de Pes
te, mesmo porque nem sempre isto e facil, demandando ainda pes
quisas de laboratorio, e importante conhecer os principais si
nais e sintomas, para separí-lo de outras enfermidades com as
quais, muito frequentemente, pode ser confundida, como, por e
xemplo, o bubão venereo e a ingua consequente a um ferimento.

Assim & que a Peste pode se apresentar sob 3 formas -

clinioas perfeitamente distintas: Peste B.tbonLca, Peste Pneu
m3n.Lca e Peste Se.ptLcEni-Lca.

Peste 8ub6nLca - a mais frequente e a de menor gra
vidade; caracteriza—se peJa presença de, pelonenos, um bubão.Co
no as demais doenças produzidas por microrganismos, esta apre
senta um periodo de incubação que varia de 2 dias a una semana
e corresponde ao tempo que medeia entre a picada da pulga e o a
parecimento dos primeiros sintomas. Por_isso e q pessoas, que
estiverem em zonas infectadas, podem, ate depois de una semana,
apresentar a doença.

Os sintomas iniciais caracterizam-se por dores de ca
beça, abatimento, mal—estar eral, dores lombares, surgindo lo
go depois febre, vertigem, nauseas, v6mitos e, principalmente
sensação de tensao na regiao que vai ser sede do Bubao. Dois a
tres dias depois, no centro de uma zona ia inchada, que se pode
localizar nas regioes inguino-crurai Çviriiha) , axilar ou cer
vical (pescoço), aparece o Bubao. E mais frequente a exist&n -

cia de um unico, mas em alguns casos podem existir varios deles,
e e aí que se encontram os bacilos em grande quantidade.

O Bubão sempre muito doloroso, dificultando muito, a
movimentação do membro atingido, fato ste que o diferencia de
outras doenças em que ele nao e tão doloroso ou a dor tardia.

Apesar desta sintomatologia cl&ssica, &frequente o a
parecimento da doença com sintomas muito atenuados, tornando-se
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mesmo o Euhgo cuase indolor, oernzindo atE ao Daciente empre
ender suas ocuPaçoes habituaos.

O tratamento da doença E feito pelas sulfas e antibiS—
ticos.

Peste PneLn1nca — Esta forma pode surgir como resulta
do da contaminação em outro doente_de Peste Pneurnontca ou no
curso da pr5nria peste bu1zonLca. E muito mais grave que a pre
cedente e o per{odo de incubação e de 1 a 3 dias, sendo os sin
tomas de dor-de-cabeça, mal-estar geral, nauseas, vertiens,fe
bre alta e, principalmente, falta de ar e to-se. Esta e seca,
fatigante e frecuente, sendo cue a exoectoraço, rara no inicio
torna-se abundante no decorrer da doença, caracterizando—se o
escarro oela c5r rosa com estrias sanguineas, e Dela enorme
quantacade ne baci±os rectos os.

Esta forma E ravssina e altaner.te conzagiante,deven—
do, porzanzc, ser tomado a mazina precarogo.

Peste SaptLcEm.ict — Ocorre, muitas vEzes, paralelamen—
te a casos bubEnicos ou pneum6nicos. Aqui por ser intensaa in
vasao dos germens, a morte sobrevEm em 12 ou 48 horas,constando
os sintomas de febre alta (409 e 419), dor—de-cabeça, vomitos e
prostração.

PESTE NOS ROEDORES

!eca±’este taucar entre os Lomen.: tantas vtTinaS
ela E doença de roedores, como iE foi dito, por essa rasgo, de
vem ser conhecidos os principais sinais que nos levas., pelo me
nos, suspeitar da doença entre Esses animais. Embora no sejara
evidentes as manifestaçoes clinicas da Peste entre os roedores
em geral na fase avançada da doença, apresentam-se tontos, cam
baleantes, destemerosos, indiferentes ate aos seus inimigos na
turais como os gatos e oges, pelos quais se deixam capturar fa
cilmente. O pelo fica arrepiado e a respiração torna-se curta
e apressada.

Ncio e frequente encontrar—se muitos ratos mortos por
Peste, pois, logo que o animal se sente doente, foge, temendo
ser devorado relos demais, ama ven que o canibalismo na especie
E acentuado.

Os roedores o.oonzrados nessas condic5es dever ser: as
dados ao laboratorio, a fim de ser feito o diagr.Sstico. -e for
pcssvel ce.a :)eçiuenadisoEncia. ou quando se - r -, transpor
te facil rodara ser --ç;- Ldo 00-CIO O anime , r. - desse -sua seja
impossivel por se tornar evodente a putrera ia, o mesmo Se)
cropsiado no local.

a
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Pela necropsia, 3uando pestosos apresentam, frequente
mente, hemorragias subcutaneas e, o que e mais caracteristico,a
existencia de buboes, podendo localizar-se no pescoço, axila ou
regiao inuinal. O baço e o fagado tornam—se aumentados de vo
lume, friaveis, congestos e, as vazes, cobertos,de pontilhado
branco.

Tornando o m&ximo cuidado para ngo haver contaminação,
retirar-se-a o osso da coxa - o fmur -e depois de desembara
ça-lo completamente dos musculos, coloca:lo num tubo seco e en
via-lo a exame. Nesta operaçao o osso nao podera ser cortado e
sim, desarticulado nas juntas, isto para que a medula ossea nao
venha a se contaminar.

Fragmentos de Baço, Fígado e Sangue do coração devem
ser acondicionados em tubos com o meio de Cary-Blair.

SINAIS DA PRESENÇA DE RATOS - LOCALIZAÇÃO DE NINHOS

Os mais importantes sinais da exist5ncia de ratos num
local sE0:

Exc’teman.to4 - &ste 5 o índice mais constante da presen
ça dos ratos e em que mais se deve confiar. As dejeç6es dles
como as de outros roedores apresentam—se sob forma de pequenas
massas duras em bastonetes retos ou ligeiramente curvos com as
extremidades arredondadas. No tamanho variam de 1 a 1,5 centí
metros. Quase sempre so escuras ou negras. Quando frescas,
sao moles, muitas vezes de aparencia brilhante e umida. Ao cabo
de 2 a 3 dias, secam e tornam-se duras; mais tarde, a superfí
cie se embaça. As dejeções muito velhas aparecem cobertas de
poeira ou lama e podem estar descoradas.

As fezes do Rzttu4 flakVeg.LCL4 são maiores do que as do
Rattu ‘Lttu4 e as do Mu.4 mu4catu4, embora assemelhando-se as
dos demais, na forma e na c6r. A dejeção do rato e feita a in
tervalos relativamente frequentes e e encontrada por toda parte
onde andem os ratos, mas esta naturalmente em maior quantidade
ao longo de seus caminhos, perto de seus esconderijos e nos can
tos escuros. E encontrada ainda nos lugares que raramente se
limpa.

- A passagem constante de muitos ratos, cada
qual deixando uma marca, produz finalmente uma trilha bem evi
dente. O corpo do rato e sujo e o pelo oleoso, de modo que ro
çando por uma parede ou trepando num cano, deixam uma marca es
cura. Os Rttu4 )tctttu4 preferem andar por partes altas e assim
as trilhas mais características estão ao longo das vigas eleva
das, particularmente nos cruzamentos. Via de regra as trilhas
são caminhos de um esconderijo a outro ou então de um ninho pa
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ra um lugar onde haja alimentos; assim, seguindo-se urna trilha
se chegara a uma abertura ou a um esconderijo.

As trilhas so de mgxima importância, uma vez que elas
indicam onde colocar uma ratoeira e onde se acha localizado o
esconderijo que precisa ser obstruido ou e±iminado.

Pegada.& - como qual•uer outro animal, os ratos deixam
marcas das patas em superfcies moles, bem assim como da cauda.
Num pS claro, as marcas das patas podem ser perfeitamente visi
veis e a cauda rastejante pode deixar tambem uma linha sinuosa,
irregular, por vizes interrompida.

Roeduita. - os ratos roem para zr&s fins, a saber:

1. para romper barreiras e construir seus esconderijos;

2 . para penetrar nos compartimentos que ccnt5m alimen
tos;

3. para comer, rompendo recipientes de comestíveis e
atacando-os diretamente.

A roedura tem sempre uma finalidade. Via de regra no
ta-se perfeitamente, o que o rato tenta realizar.

Cada um d&sses tipos de roedura tem significaço dife
rente, segundo a precisgo com que possa ser assinalado. No pri
meiro e segundo casos as vezes indicam, somente, infestaçao,as
sada, que pode ou ngo ter desaparecido, o que se constatara,tam
bem, por outros sinais, embora, no caso de infestaçao presente,
seja comum descobrir pela inspeção cuidadosa algumas roeduras
muito recentes. Os cortes em madeira geralmente apresentam uma
superfície de aparencia fresca por uma semana ou mais. No ter
ceiro caso poder-se-a, por v&zes, atribuir uma data exata. As
sim, quando os alimentos fresccs se encontram principalmente cc
midos, a data de ordinario pode ser exatamente calculada em oar
te, porque os alimentos frascos, via de regra, sc armazenados,
somente durante curtos perfodos.

A roedura de grande utilidade para, aproximadamente,
calcular o numero de ratos. Algumas roeduras velhas apenas su
gerem poucos ratos; numerosas roeduras frescas sugerem uma co
lGnia grande e crescente, expandindo-se largamente.

H.Lnha — Noventa por cento dos ninhcs estgo localiza
dos dentro de tocas, sendo os outros dez por cento em peuenos
compartimentos ou atras de pilhas de sacos ou caixaria. Em con
seguncia de tal localizaço, os ninhos, quase sempre,so vis:

tos durante urna simples inspeco.
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£les são construídos de qualquer material f8fo: papel,
algodao, serragem, palhas, panos velhos, etc, nao tendo os ra
tos preferencia nesse particular. E comum ensontrar-se uma co
leção de material muito maior do que a necessaria para a cons
trução de um ninho; em muitos casos isso indica serem eles va
rios e sucessivos, construídos uns s6bre os outros. Algumas v&
zes, o ninho 5 simplesmente feito numa porçao de material f6õ
ja existente numa pilha de estopa, num saco de farrapo etc. Âs
vezes e• facil, outras, por&m, muito difícil determinar se os ni
nhos são velhos ou recentes.

Um ninho velho encontra-se um tanto deformado, enquan
to um nEvo tem seu interior perfeitamente arredondado. O aspec
to das fezes nles existente serve de orientaçao, como tambem o
dos materiais que entram na sua estrutura e dos restos de ali
mentos espalhados ao redor.

o nGmero de ninhos serve para determinar a extensão de
infestação. Um simples ninho pode representar apenas um casal
de ratos e a sua progenie ao todo não mais de 10 a l2;varios ni
nhos novos representarão geralmente 5 a 10 vezes, tantos ratos
quantos forem os ninhos; os ninhos estão sempre muito bem ocul
tos, de modo que, na presença de urna colonia grande, pode se lo
calizar somente um ou dois ninhos ou mesmo nenhum.

Ctteao d ka.to - Este cheiro ; característico e basta
sentí-lo urna vez para não mais ser esquecido. Infelizmente, ele
tende a persistir durante um tempo consideravel, depois dos ra
tos ia não existirem, de modo que não pode ser considerado como
índice positivo de infestação. E no entanto, de valor, porque
d informação de que os ratos estiveram presentes, forçando a
identificação da procura.

Í0ca4 ou gaZvL-Lci6 - sua localização 5 de m&xima impor
tância, pois aí estão alojados os ninhos e, quando se empregam
gases, 5 por elas que devem ser insuflados.

CAPTURAS DE ROEDORES - TÊCNICA E TIPOS DE ARMADILHAS

A captura com armadilha, como modalidade de extermínio
5 pr&tica dispendiosa e de utilidade duvidosa; e empregado ape
nas para fornecer ratos ao laboratoro para exame.

Para tal pr&tica ha diversos tipos de ratoeiras, sendo
os mais difundidos o tipo gwLZkoz.Lvta, e o tipo iuateta ou ce4ta.

As guilhotinas em geral s6 capturam um roedor por vez,
sendo necessario rearma-las novamente. Sao de grande simplici
dade, pois constam de um aro metalico serrilhado ou nao,aciona
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do por torre mola presa a um ret&ngulo de madeira ou metal, dis

pondo ainda de um disparador proximo ao qual se coloca a isca.
Quando 2 roedor toca na isca, o disparador desarma, soltando o
aro metalico que bate violentamente, dando-lhe morte instanta
nea.

As maletas tamb5m podem ser de diversas modalidades,
sendo cue alguns ticos cermitem a captura de mais de um murdec,

ao mesmo tempo. Assemelham—se a cestas de arame, algumas dis

oondo de molas, outras de Dequenos alçao3és que se abrem com o
peso co animal e, outras ainca de maior e:lciencla, por nao Ia—
zerem o menor rufdo, sendo providas de um funil de arame ponti

agudo colocado superiormente.

Esta duplicidade de tipos necessria porque, para

determinaçao de certos índices, recorre-se ora a ratos vivos,
ora a ratos mortos.

Os vivos fornecem pulgas que nos informam sobre o
{ndice pulicidiano (grau de infestaço de pulgas de cada rato).
Os mortos, por ser mais facil sua obtençao, tornam mais precio

sos outros dados, como seja: a percentagem de ratos pestosos,
de femeas, de femeas prenhas, ratos doentes e media de fetos por
femea, de grande valor em epidemiologia. Na pratica corrente,
empregam—se 85% de ratoeiras do tipo Ga-LfhotL;za e 15% do tipo

Mafe-ta, sendo que um guarda pode trabalhar facilmente com 100 ou
120, dependendo da area a cobrir.

Como o interesse da captura 6 estritanente obter-se um
espelho das verdadeiras condiçSes da &rea trabalhada, n.o 6 me
cessario colocar—se em cada casa mais de tres desses elementos,

assim como os pr6dios escolhidos no devem estar muito pr5ximos,

ficando pelo menos uma dist&ncia de IDC metros entre eles. Como

condiçao essencial de exito, na captura com ratoeiras, torna-se
necessario procurar a melhor disposiço para coloca-las. Para

esse fim deve se localizar as tocas, suas saídas e as trilhas

que os ratos percorrem em busca de alimento, que sao protegidas

pelas sombras, coberturas de moveis ou objetos pesados proximos

justamente as paredes, dispondo-as af sempre paralelamente a

direç.o da trilha. A camuflagem com panos, pedras, pap6is e de
mais objetos e mambem de grande valor, n.o devendo ser esquecido

o fato de fechar—se comoletamente os demais alimentos, oois 30

dessa maneira os ratos tocam as iscas.

Quanto escolha da isca, deve ser lembrado que astuto

como e, pelo instinto de defesa, o rato n.o tocara uma isca mui
to diferente da alimentaçao que usualmente acha no local. Tanto

quanto possve1, deve ser usada a mesma, ao menos no começo, e

so mais tarde podera ser substituída, principalmente quando os
cuidados para evitar que encontre alimento fora das armadilhas
estiverem sendo observados, ou quando o desprezo isca seme
lhante revelou que se tornou suspeita. Nestas condiç6es e que a
variedade deve ser adotada, sendo geralmente indicados: pao,
banana, carne assada ou fresca, toucinho, lombo, presunto, peixe,
queijo, milho, caroço de algodao, mandioca, batata, coco, abo

bora, etc.
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- Quando se vai rearmar as ratoeiras, a isca utilizada
na vespera nao deve ser abandonada no local, pois certamente o
rato comeria essa, em vez de tocar na da armadilha. Deve tamb&m
ser manuseada o menos possível e ficar bem segura ao gatilho da
ratoeira para obriga—lo a puxa-la, fazendo, destarte, funcionar
a mola do aparelho.

As armadilhas serão sempre examinadas com cuidados,pa—
ra segurança do seu funcionamento, porque e frequente a ferrugem
impedir a descida do alçapão ou da mola, sendo mesmo conveniente
lixa-las.

O papel dos roedores como responsaveis 2ela enzootia
pestosa exige estudo acurado desses animais. Os habitos de vida,
as relaçEes ecologicas e a posição sistematica devem ser conhe—

- Existem no Brasil gruadas nesta Ordem grande nGmero de
especies, cujo valor epidemiologico varia nao so com os diferen
tes habitos como tamEem com sua distribuição pela natureza.

A adaotaçâc fez que os roedores apresentem caracterís
ticas especificas para os determinados tipos de vida que Jevam.

Os galerícolas, vivendo no interior de tocas,
caudas curtas, polegar denso, orelhas e olhos pequenos,
forte, patas desenvolvidas, com unhas longas e fossoras.

Os arborícolas tgm p&s curtos, unha curva, cauda longa
e tufosa, olhos e orelhas desenvolvidos.

Os aquícolas j& possuem cauda longa e forte, pelagem es
pessa, membranas interdigitais, orelhas pequenas e implantadãs
bem no alto, fazendo plano com as narinas e olhos.

Osterrícolas e rupícolas tambm apresentam modifica
çoes apreciaveis. A classificação a seguir esta simplificada e
abrange apenas as especies de maior importancia epidemiologica.

ORDEM RODENTIA

cidas.

possuem
cranio

L
L
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Gênero Alus

Com nítido entalhe no bisei

Gnero Rdilus

Sem entalhe no bisei



A NATOMIA INTERNA DO RATO

CORAÇÃO

FÍGADO

ESTÔMAGO

GÂNGLIO CERVICAL

———GÂNGLIO AXILAR

BAÇO

PRÓSTATA -

VESÍCULA SEMINAL

GÂNGLIO INGUINAL

a



ANATOMIA DO RATO

FACE BASAL DO CRANIO



ANATOMIA DO RATO

ASPECTO LATERAL ESQUERDO DO CRANIO

ccc

Bs - Base ao esfenj:ae
Fr — Frontal

— incisivo
int — interparietal
La — Lacrimal
M - Moler
Mx — Maxilar
No — Nasal

Dc
Po
P0
P5
Pre
Sq
Tb
Zg

— Dcc.piral
— Pericial

Copsula periótica
— Pré-esfendide
— Fré—maxi ler
— Squamosal
— Ruia timpanica
- Pioco zigcr6tco

— Canal oiisfeid’de para a ccrnLdc rteroa

— Fora mor anterior lccerndc — formen reconco paro iii, lv,
Vi, e divisões oftálmicas e rnaxrlor do V

— Sutura coronal

0-e-

a.l .1.

as.

e.a. ri,,

e.o.c.

e.pp

f .0.

i .f.

i .p.p.

1 .p.

m. . f.

m. p.

o.c

o. f

p. p.
p.t .f.

acúsi co

c c p 1 a

p e r i .1

mat dai

ovot pura

mira—arDi lo

pterrgâtico

terei do occipital

mdiu poro o artéria

rrol a

externo

exter na

coe,.’cr.nc

anterior pc ro o ramo rcsoc!tmar dc V

o d,visão do v

1 poro o

nterna

— Abertura

— Crista o

— Processo

- Foramen

— Forrmer

— Fissura

— Processo

— Parte la

Fo r âme a

‘rocesso

— Càndiio o

- Forómen

— Forrnen

— Processo

— Fissura

ramo do ‘/

max,iar interna

cctpiai

arco pcrs

pDs-gienoioe para aveia ao sinus transverso
poromastdideo

petrotimpúriico para o saido do ramo pterigopaiatino
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Cavea aperca (pre&)
Caviidae . .. . Galea spixii (vre&)

Kerodon rupestris (mooS)

S/cauda Cuniculidae Cuniculus (paca)

Hystricoidea Dasyproctidae Dasyprocta aguti (cutia)

I+Pm M4— C/cauda Echimydae Cercomys
Proechimys

Akodon
Oryzomys
Rhipidomys

Cricetidae Wiedomys
(bisseriada) Holochilus
(silvestres) Nectomys

Zigodontomys
Oxymycterus

O Muroidea Hesperomys

M

—--

3 rattus
Rattus rattus alexandrinus

frugivorus
Mui’ ida e

(triseriada) Rattus norvegicus(domestacos Mus musculus

NORMAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ROEDORES

- Nem sempre & fcil a classificag&o dos roedores; a o
rientaçao abaixo mostra o caminho a seguir para mais rapida i—
dentificação:

1. Taxidermizar e preparar o cr&nio.

2. Pelo exame do crânio determina—se se um pequeno
carnívoro ou um roedor. Êstes possuem formula den
tina típica com aus&ncia de caninos.

3. Verificar a que superfamília pertencem: os Hystri—
coidea apresentam: incisivos 1/1; pre-molares 1/1 e
molares 3/3.

Os Muroidea tm a seguinte disposiço dentina: inci
sivos 1/1 - molares 3/3.
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4. Entre os Histrtcoidea, os representantes das famí
lias: Oaviidae, Cunicuiidae e Pazyoroctidae nao tem
cauda; so os da familia Echymidae a tem.

5. Os da superfamília Muroidea, se possuem as cGspides
dos isolares com estrutura hisseriada, sio irupuis
na familia Cricetidae; se a estrutura for trisseri
ada, trata-se de família tluridae.

6 . Na famflia Nuridae existem 3 espcic:

1) Ra.Uu nokvagicus — com cauda forte e c6nica mais
curta do que o corpo e cabeça juntos, orelhas pequenas e pelu—
das, pEs com ligeira membrana interdigital, crânio com cristas
posorbitais, prolongando-se s6bre os parietais, quase parale
las.

II) Raaah aattw - com cauda mais coms:rida cue o cor
po e cabeça juntos, e de di&metro quase uniforme, orelhas longas
e cranio com cristas posorbitais, rolcngando—se sobre os pari—
etais, em arco.

Nesta espaie encontramos tr&s 1arie:aces que se dife
rem pela c6r de pelagem:

a) iau — todo o coroo de c6r preto—ardosia, lustro
so.

b) afexandk.cnws — com a superfície dorsal tranco—acinzen
tada e a ventral mais clara.

o) upvuILc - com e superfície dorsal branco—acinzen
tada e a verttrei branco puro.

III) Mu nu.S cufus — de ramanno reduzido, lo :sacio,cau—
da do tamanho do corpo e cabea untos . :rcisivos com un enta
lhe nítido no bisei. Primeiro isolar SuDerror cci uma sxtenso
maior do oue a soma dos outros dois, Ciltlto mc:.lar reduzido.

Os Cvicezidae , tauiLiern chamados ratos silvestres , agro—
pan c&rca de 20 generur. O reconhecimento das diferentes espe—
cies requer eStud{Z acuradu, uniu diferem por caracteres de pe—
lagem, comprimento de cauda , uxeihas, porte etc, est.ando na coo
formação dos denten nrinipal meio de dii erenciacio.

HÁBITOS E PRINCIPAIS CAPRCT::IJSTICAS DOS RATOS DOMÉSTiCOS

A família Mu’ncdccv curarr5e espíc Les da razor importai
cia, no so por vi1h-rerr JUdAS unto cio homem, como por seren os
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hospedeiros das pulgas do Gnero Xe.ncpáytlct. Os outros,os Cricetideos devem ser conhecidos, uma Vez que são os responsveis
pela peste silvestre. Ds ratos domesticos assim chamados acom
panharam o homem nas grandes viagens ao redor do Globo quando
se espalharam, favorecidos principalmente pelo omnivorismo a q.
tão bem se adaptaram, vivendo tanto na habitação terrestre como
na aquítica, isto , nas embarcaç6es, fator que muito concor
reu para sua difusao de cidade a cidade,

Dada a sua extrema voracidade, comem por dia circa de
50 gramas, o que pode ser considerado uma abundante ração,tendo
se em vista que seu pso não ultrapassa 200 gramas. No entreta
to, podem causar danos bem_elevdos, atendendo-se a que roem 97
vizes mais do que o necessario a sua alimentação, a fim de des
gastarem os dentes que crescem continuamente e, nesta faina,per
manecem por dois a tres anos, tempo medio de sua vida.

Quando prenhas, dura a gestação 21 dias, podendo,2 me
ses apEs, parir novamente. A media de crias e de 8 fiLhotes,al—
gumas vazes atingindo 12 a 14, quando as condiçoes de vida - nu
trição, principalmente, foram favoraveis. Quanto mais escassa
e, principalmente de menor valor nutritivo for a alimentação,me
nor serí o numero de crias em cada prenhez, uma vez que a repro
dução uma consequância direta da nutrição. Difieultg-la, en
tão, ser& um dos fatores de exito. A copula das femeas inicia—
se aos 3 meses de idaje. stes fatos demonstram que a perpe
tuação da especie esta perfeitamente garantida e tenazes devem!
ser os esforços para obter-se sucesso na luta contra ela.

As esp&cies mais importantes são:

Ra.ttt& non.veg-Lcu4 - tamb&m conhecido por “ratazana,”ra
to-de-esgoto” ou “rato pardo”.

Rattuh )Lctttu4 Jtat.tu4

Rattu.6 ‘tctttu4 aZexctndfl--Lna4

Rattu4 )ta.ttu4 ug-Lvoftu4

Mtu mu6caZa - vulgarmente chamado “camundongo” “cati
ta” (no Nordeste) ou “calunga”.

Ra-ttu noiwegLcu4 - proveniente da Ásia Çentral de on
de se espalhou pelo mundo, chegou ao Brasil atraves da navega
ção, constituindo um flagelo para nos. Aqui, entretanto, esta!
localizado ainda na orla litor&nea, não tendo atingido profun
damente o interior.

De hibitos semi-aquticos, localiza-se comumente a bei
ra das &guas, não importando o seu aspecto que sejam limpas ou
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sujas, doces ou salgadas, nadando extraordinariamente bem. A tia
bitaço humana no 5 seu (zab.LaC ideal. Vive no subsolo, nas

canalizaç3es de esgotos das cidades, galerias de aguas pluviais,

ccr.dutos subterraneos, cais de embarque, adegas, rorBes unidos,

cortumes, arma zens etc. Quando emcgra rara o campo, procura as

estrebarias, granjas e demais abrios de animais donesticos,

sendo sua presença as re acionada a maior abundancia cc alimen

to, principalmente a sobra de racgo dos animais.

Como omnívoro, acomoda—se a qualquer tipo de alimenta

çao, restos de toda natureza, a animais vivos ou mortos, o que

lhe da grande capacidade de adaptacgo. E e noite que exerce

sua maior atividade, mas, nos lugares ermos e sossegados, pas

seiam livremente dura:-ite o dia. Como o canibalismo e intenso e

a agressividade grande, a “ratazana” expulsa as outras espScies

do local onde habita, procurando, os demais lugares mais eleva

dos.

Pelos caracteres morfo6gicos, pode ser perfeitamente

identificada, no so por ser esta a de maior porte ,cono tambem,

pela sua pelagen ispera, de oSr acinzentada, mals clara na re—

gic ventral e res com membranas interdug:ais, o que lhe faci

lita anataço. Os demais_caracteres estio na cauda que e for

te e conica, cujo tamanho e menor que a cabeça e corpo iuntos.’

As orelhas so curtas e pouco peludas. E no ventre estao B pa

res de mamas.

RLtt.tws )tattus - proveniente da Zsia Ocidental 5 mais

don5stico, portanto mais intimo do homem, vivendo preferentenen

te s6bre o solo. Apresenta 3 subespecies cuja ciferença e fei

ta apenas pela c6r da pelagem, pois praticamente os demais ca

racteres muito se aproximam.

1. Ra.tzu. %t.ttu, &rLZuc — ou “rato rSto”, “rato—de—ca—

sa” ou ainda “gabiru” como & conhecido no Nordeste. Vive de

preferencia em lugares secos, encontrando ria habimacao humana a

sua morada ideal, su i;.rocura os tetos, fc:ros, alpendres, aler

de outras posições elevadas quc facilitara seu esconderijo — pi

lhas de sacos e caixas; e nesses lugares , portanto, que ve ser

capturado. A cor do pelo e preto—ardosia.

2 . Raflu ‘taLtu. ri ixandtcnu. — zamb5m chamado trato i

4picio” ou “rato pardo”. Tem a relagem castanha na parte dor —

sal e acinzentada ven:r cl.

3. Rctztu &a.ttuc Lu9LVcY[a5 ou “raro—de—paiol” o u”ra—

to—barrigahranca”. bis tirïgue—se facilmente dos demais por pos

suir a regiao ventral branca, donde lhe vale o cognome. A regi

o dorsal e acastanhada

Os caracteres, corrains a estas auresnecies ,que servem /

para separa—los das Irran; ecran cc cauda ccc e de diâmetro

a
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quase uniforme, longa e maior que o corpo e cabeça juntos, nas
orelhas que são longas e peludas e nas mamas que exisbm em nG —

mero de 10 a 12.

Mu4 ma4cutu4 - Talhe pequeno, ao contr&rio do que &
muito difundido, nao e esta especie constituida por filhotes
das demais, sendo portanto perfeitamente caracterizada.

essencialmente caseiro, não se adaptando mesmo lon
ge das habitaç6es; e encontrado frequentemente nas cozinhas ,dis
pensas, quartos, bibliotecas, preferindo, para aninhar-se,o in
terior dos moveis, fogoes de alvenaria e buracos de paredes.Não
cava galerias. A c6r do pilo e uniformemente castanho-acinzen
tada, sendo a cauda de comprimento igual ao do corpo e cabeça
juntos.

TAXIDERMIZAÇÃO OU EMPALHAMENTO

Processo utilizado para conservação de pequenos ani
mais. A pele e o crânio devem sofrer processos de conservação
a fim de preservarem os caracteres necessarios a identificação.

A limpeza, escalpamento, envenenamento, montagem e se
cagem são operaç6es que requerem cuidados especiais. Depois de
limpo o animal, incisar a pele na região ventral com tesoura de
ponta fina, deslocando—a com auxilio de espatula e de um dos de
dos. Para evitar serosidade ou sangue sobre a pele,aplicar tu
ba que mantera seco o escalpamento.

Desarticular as patas pelos joelhos, cuidadosamente, e
separar a cauda. As ligaç6es das orelhas e olhos são desfeitas
com a tesoura. Retirada toda a pele, executar o envenenamento
com a mistura de arsânico e alumem, antes de limpar os ossos pa
tas e a pele de qualquer porção muscular aderent. Os rompimen
tos da pele, por acaso ocorridos, são costurados. A montagem
& feita com fios de arame para sustentar a cauda e os membros.
O arame e recoberto com algodão numa espessura correspondente
ao normal e pulverizado com a mistura preservadora.

O enchimento do corpo tamb&m & feito com algodão em ra
ma, obedecendo aos mesmos cuidados. Com alguns pontos de linha,
fecha-se a incisão ventral e a boca.

O crânio ser& preparado, retirando-se com um estilete
as poroes musculares, os olhos e a massa cefalica. Imergir em
&gua por 12 horas, secando apos. A mandibula sera presa ao cra
nio por um fio onde se colocara a etiqueta.
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NECRÓPSIA DE ROEDORES E COLETA DE MATERIAL

PARA EXA!1E DE LABORATÓRIO

J& foi dito no Item “Peste nos roedores”quais os cui
dados a serem tomados na coleta de material para exame; entre
tanto quando a distancia do laboratorio f6r grande, sera usado
o meio de transporte de Cary-Blair, cuja conposiço e a seguin
te:

Tioglicolato de s6dio 1,5 g
Na2HPO4 1,1 g
NaCl 5,D g
Água destilada 991 ml

Adicionar 5 g de Agar Difeo, e 9 ml da solução de
CaC12 a 1%; pH 8,4.

O meio deve ser colocado em tubos apropriados,onde se
introduzem os fragmentos dos orgos, que se deseja conservar.
Embora deixados em temperatura ambiente, o material pode ser ti

sado ate 30 dias apos a coleta.

Se houver facilidade de esterilização, pode-se seme
ar o material diretamente em Agar, dispensando, naturalmente,
o meio de transporte.

-o

L



FASES DA TAXIDERMIZAÇÃO
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3 ti’JJONAPTEEA

A ordem S.cpÍicLpecL compreende crca de 1.200 esp—

cies distrib sida: pelo mondo, das o cais aproximadamente 55 nos
rn:eressam partccularmente, ror se encontrarem no D:vsil. Ai—
gumes entretanto, meracen ::aior arar:ç3o, por sua capacidade de
transmitir a Peste.

- NLo 5g0 numerosas as espcies de pulgas assinaladas
entre rios; entretanto, grande contriLuiço tem sido dada pelos
estudiosos da materia, do Rio de Janeiro e So Paulo,ngo obs
tante o pequeno interesse que tal estudo vem despertando ate a
presente data.

Todas as tenta: ivas ± citas para explicar a monuteflçao
da Peste em zonas ericenloas, relacionando o conhecimento de cc
tocarasotos e roecores cc outras Regices, resultaram em meras
teorias em face dos conhecimentos novos. O estudo perfeito da
fauna roedora e de seus ectoparasitos que poder& trazer luz

a tc intrincado assunto. A biologia dos sifonipteros, vari

ando co::. as diferentes condic3es clinaticas certamente ,a2c o—
tari o fio da :.csda. A deterroinasgo da capacidade do trans
missor e a especificidade aos hospedeiros representam assunto
de grande valia, ja que outros animais tem—se mostrado infec
tados pelo: Lol Lis la ptrs:

iiçAo DAS PULCAS NA 3 ESTnNÃTICA

Aos artr6podoo - hexípodos - hemat6fagos ,inteiramente
desprovidos de asas, com o corpo revestido de cerdas ,comprimi—
do Zateral:;.2r.oe, com o ar de Pernas mais boço e roi:jsto

o o - 5 t i._tl t±c .ica.o 5JaCO CO. =

le , em 18H , o morna. de S cpIitnajta.ta, embora, em 1818, Kirb e
Spence os fl5 missa de Ap(i iiptcta, Costa Lima advogou o nome
de Sue. j:oi_a ledo _Y’ r:1 , 1778 , torem. Scphonap.Cea asnca me—
‘eoe cl n’is; os

1 O L 3 3 3. A

As pulgas ajo, obrigatorian:ep-re, ectoparas itas de ver

tebrados de sangue çiuente. Suas modifica ies anatbmicas mos

tram alto griu de c:dd L LU500 [Ires J.t5ri a . Sem asas comprim3 —

das lateralmente o, cct•ri. ,c; cor:: eu±nhos e cerdes, 5g0 oaoazeE.

de rnoverso rapida e seg’nslJsente no hospedeiro. As pernas me—
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tatarsicas são modificadas para o salto. Pequenas (1 a S,Smm),
peças bucais de macho e f&mea adaptadas para picar e sugar,olhos
simples, podendo estar presentes ou ausentes.

São insetos holometab5licos (metamorfose completa) com
ciclo evolutivo que varia em função da temperatura e umidade re
lativa do ambiente. -

O hospedeiro, a distribuição geogrfica e a incidncia
estacional são fatores que influem tanto no estado pra-adulto
como no adulto.

Relativamente, poucos estudos t&n sido feitos sobre
seu ciclo vital e escassa contribuição foi dada a sistematica
dos estados larvarios. Somente algumas pulgas de roedores sil
vestres tem sido estudadas com detalhe, embora muito esforço te
nha sido dispendido nos estudos da biologia das especies de mai
or importancla medico-sanitara.

Populações de pulgas adultas, encontradas nos hospedei
ros, mostram consideraveis alterações quanto sua incidencia du
rante o ano.

Estas variações sazonais parecem ser devidas a:

1. variações na produção de ovos;

2. variações das condições ambientais ou das exig&n
cias biolcgicas nos tres estagios pre—adultos;

3. influ&ncias microclimatologicas ou ecologicas em re
lação à permanincia dos adultos nos ninhos ou nos
hospedeiros;

4. influencia das condições ecologicas sobre_os hospe
deiros. As pulgas sao hematofagas obrigatorias, em
ambos os sexos.

Algumas espcies mostram-se muito abundantes no inver
no, e outras, no fim da primavera ou no outono.

ANATOMIA EXTERNA

Apresentam-se as pulgas com coloração acastanhada,bri
lhante, tendo o corpo dividido em 3 partes: cabeça, torax e ab
domem.

Cabaça - varia sua forma quanto ao g&nero a que per
tence. se encontram as peças do apar&lho bucal, as antenas,
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e por vazes, os olhos. Existem tarnb5m cerdas e ctenídios ou
pentes. de grande importancia em sistematica.

As antenas estão dispostas em urna loja (foss5ta ante
nal), possuindo tres segmentos: e-capo, pad-Lcato e cava.

A porção anterior da cabeça, a fronte, apresenta um bor
do inferior, um posterior, um superior e um anterior. O encon
tro dos bordos inferior e posterior faz-se en um angulo denomi
nado gano. ou manto . E r1es te bordo genal que nserem as pecas
do aparelho bucal.

As peças bucais, em ambos os sexos, são compostas de:

1. epifaringe, peça mediana e alongada e fina.

2. um par de mar:d{buias, finas, alongadas e denzicua—
das na parte apteal.

3. um par de maxilas, terminando em ponta angulosa mais
ou menos aguçada.

4. hipofaringe, extremamente reduzida.

5. labium, peça escavada, formando urna bainha que aloja
as peças sugadoras (epifaringe e mandibulas)

6. palpos maxilares, bem desenvolvidos e com quatro seg
mentos.

7. palpos labiais, aproximadamente tão Jongos quanto os
palpos maxilares, com cinco artfculos, em geral.

T3,ax — com trâs segmentos articulados, denominados pro
torax, mesotorax e metatorax.

Cada um dstes segmentos 5 constituído de uma porção
dorsal, noto ou tc%g-Lto e outra ventral, a tULn.<.to.

O pronoto ou o metanoto odem apresentar, alSn das fi
leiras de cerdas que sobre elaz se moerem, otenidios na borda
apical — cten.Ld.o ptonota.& ou ,ne.to%notZ.

O tergito, que forma a parte dorsa•±. segmento corres
pondente, e simples e irdivizo, podendo ou não apresentar cte
n{dios e cerdas, o que e de importância para astem5tica.

o esternico dos 3 segmentos rorícicos esc considerave
mente reduzido pela forte comPressão lateral dcstes insetos.

No prot6rax o proezrern e a propleura formam uma peça

a
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Gnica que se projeta para diante sob_a cabeça e onde se articu
lam as pernas anteriores, dando a ideia de estarem presas a ca
beça.

A mesopleura bem maior que a propleura, de apresentar
se simples ou dividida, vertical e diagonalmente, por uma sutu
ra — £u-tuka niaopZeakaZ, em dois escleritos — um anterior, o me
soepisternum e outro posterior - o mesoepímero. Encontramos a-
inda em cada segmento toracico um espiraculo e um par de pernas.
As pernas são de tal modo constituídas que, com elas, o inseto
pode dar saltos enormes. Sao formadas por:

1. Coxa4 - consideralmente desenvolvidas;

2. rkocanteke4 - pequenos;

3. Fa - robustos e achatados,porm, relativamente
pequenos;

4. TZb.Las
- notavelmente mais alargadas para o £pice,

armadas na margem posterior de robustas cerdas es
pinhosas;

5. Tao4 - tamb&m cerdosos, de cinco artículos, sendo
o primeiro das pernas posteriores (metatarso) um -

tanto alongadado; protarso provido, no apice, de um
par de garras de aspecto característico; em baixo e
nas bordas veen-se, respectivamente, as cerdas plan
tares e as cerdas laterais.

As disoosição dos espinhos e cerdas nos virios segmen
tos das pernas, assim como a presença ou ausnciade pequenos
espinhos na face internadas coxas posteriores, tem grande im
portância na classificaçao dâstes insetos.

- Abd6mem - constituído por 10 segmentos, chamados 1k-
/Lômeka4, em geral embricados, divididos em tergitos e esterni
tos.

Os urGmeros - 2 a 7 — possuem, cada lado, a região
tergal com um espiraculo respiratorio.

São os segmentos abdominais providos, ainda, de cerdas
dispostas em rileiras.

Na margem dorsal do 79 tergito implantam—se 2 ou mais
cerdas (antipigidiais), bem mais fortes que as demais.

Os 89, 99 e 109 ur5meros apresentam—se muito modifica
dos, segundo as diferentes especies, constituindo a genitalia
ou terminalia, onde repousa elemento de grande valor na siste
matica. No macho eles são distintamente voltados para cima.
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ÜLtrno4 cgmen-to4 abdomLna-Lé do na.cho: a{ est& locali
zado o aparelho genital do macho, que consta deorgaospropria
mente de fecundaço e outros destinados a fixaçao da femea, du
rante a copula.

O aparelho de fecundação, que apresenta aspectos vari—
iveis nas diferentes especies, e representado pelo pen-L que se
aloja num estojo mais ou menos longo, alcançando internamente
ate o nível do 39 ou 49 segmento abdominal. O canal ejaculador
fica enrolado em espiral e ocupando 1/3 do abdome. A parte dez
limada a fixação e representada por peças esclerosadas chamadas

ou 1Ço&cep, sendo um superior e outro inferior, arti
culando—se com o ;nanuhioLo. Ha ainda os dados moveis, formados
tambem a custa da diferenciaco do 99 esternito.

DZtLmo .zqian-to abdorn-LnaL da mea — as partes do
89 tergito expandem-se de tal maneira_que quase ocultam o 99 u
r6mero. 0 109 urmero fica logo detras dopigdio; e lateral
mente ao 109 terito sai um estilete, que e um pequeno processo
cerdoso. O orificio genital ou vulvar abre-se no 99 uromero em
tre o esternito e o tergito.

ANATOMIA INTERNA

Apan.eLho d-Lgat.vo - a cavidade bucal, que se abre na
base da hipofaringe, segue—se uma curta faringe que continua —

por um longo esofago caPilar, estomago e intestinos.

Quanto aos demais aparelhos, diremos, em resumo, que o
aparelho circulatorio e constituido por um vaso dorsal (coraço)
dividido em camaras. O respiratorio, como nos insetos em geral,
& formado por traqueias que se ramificam, terminando exterior
mente nos espiraculos

O aparelho exoretor & constituído por tubo de Matpigh.c
que desemboca no intestino.

O sistema nervoso comp5e—se de um g&nglio supra—esofa
giano (corebro) 1 Lgado a urna cadeia de ganglios torcico—abdo—
minais.

Ápa.&elízo )tapiaduto.& — na f&mea & representado por um
par de ovarios, em re Laçao com a vagina ,abaixo da emp5la retal
— ha a bolsa copuladora, que se comunica por um canal com a es—
permateca. Esta, fortemente esclerosada, apresenta, quase sem
pre duas partes distintas, separadas por uma constricço :a mais
dilatada, eis relaÇao com ()ducto da espermateca (corpo, cabeça
ou reservatoro), e a norçan livre (cauda ou apendice).
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CABEÇA DE UMA PULGA

Olhos ._-—

Polpos maxilares

q9j

qxilas

Palpos labiais

Mandíbulas



TÓRAX DE UMA PULGA

/

1’
•1’

/

Pronoto

Proslern

Cox

Fémur

Ctenideo ou pente pronatol

Mesonoto
Mesosterno

Metanoto

Epmero

— Metosterno

— —

posterior da tíbio

— Espinhas apicois

Tíbi

II

Segmentos torsais———i

/ Iv

Espinhas laterais do V segmento tarsal



ABDÔMEN DE UMA PULGA

CERDAS ANTEPIGIDIAIS
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ESPIRACULOS

RESPlRATRlOS

LNONO

L_ PROCESSO NAO MOVEL
DO

L M A N Ú O RIO



SEGMENTOS MODIAGADOS DE UMA FEMEA

‘s Lf\

DÉCIMO TERGITO

OCIMO ESTERNITO

o

“OITAVO ESTERNITO



ANATOMIA INTERNA DE UMA PULGA FEMEA

bolso copulodoro

vul

corte do port deum
tubo de Moligh

SOlivor

-a.
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A espermateca, sob o ponto de vista taxionSmico, uma
das estruturas mais ir.teressantes r.a caracterizaçao das f&meas
de cada especie.

No macho, h um par de testículos, fusiformes ou ovoi
des, em relaao com finos e longos canais deferentes. Estes se
reunem num ducto unico, que termina numa pequena vesícula semi
nal. Na parte distal do canal ejaculador, em relaçac com o
nis - ou desembocam os canais excretores de dois pares
de glândulas accessrias.

REPRODUÇÃO - POSTURA

As pulas reproduzem—se por gamog&nese,realizando-se a
copula, com a femea cavalgando o macho Quando ela se acha em es
tado de maturidade sexual, isto e, alguns dias depois da saída
do casulo.

Os ovos são ovEides, esf5ricos e por serem relativamen
te grandes (700 x 400) sao perceptiveis a alho num, em especial
quando examinados sobre fundo escuro, ora se apresentando vis
cosos,ora secos, conforme a especie. A desova realiza-se nos Li
gares frequentadas ou habitados pelos animais que as pulgas a
tacam (ninhos) ou sabre &les, entre pilos ou penas, caindo de
pois em tais lugares ou no solo. A pulga do homem CPw&ex .L&.’tL
.tttns) sempre procura o chão das habitações para±sovar.

- A f&mea adulta deposita seus ovos parceladamente entre
os pelos do animal hospedeiro, porem,ao contrario dos ovos de -

alguns ectoparasitos, não são colocados nos pelos, caindo livre
mente ao solo.

Apos um periodo de tempo variavel de ac5rdo com as di
ferentes especies e condições de temperatura e unidade, o ovo a-
tinge a maturaçao, libertando uma larva que, ativamente, rompe
a casca do ovo por meio de um espo’tao cefalico.

- A larva vermiforme, lgada, com coloração
amarela, ou esbranquiçada. Apresenta uma cabeça nitidamente de
senvolvida e 13 segmentos. DesDrovida de patas, tem na parte
posterior do corpo um par de apendices não articulados,que ser
vem para a impulsão do animal. O corpc da larva provido de
numerosas cerdas. Nao possui olhos .P.s antenas o monaarticu
lares.

Providas de peças bucais mastigatSrias, sao as larvas
extremamente vorazes. Alimentam-se de resíduos organicos, das
poeiras e dos alimentos rejeitados e, principalmente, dos exere
tos das pulgas. Muito moveis, quando tocadas, enrolam-se em es
piral. Sao encontradas, frequentemente, nos ninhos dos animais
e no solo, nas frescas do assoalho, tapetes etc.
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Papa - ApSs um per{odo variível entre uma e quatro

semanas, durante o qual experimenta tras mudas, a larva se imo
biliza e tece um casulo sedoso, onde aderem partcu1as de poei
ra, pelos, etc, e dentro do qual vai se processar o desenvolvi
mento da ninfa. Finalmente, aços um prazo çue oscila entre una
e quatro semanas, a pulga emerge do casulo.

A evoluço das pulgas 5, em grande parte, condicionada
as variaçoes de temperatura e umidade, havendo, portanto, um
o-tcmo destas condiçoes para que se processe melhor esse desen

volvimento.

Assim, as pulgas so mais numerosas e mais ativas

durante a estaçao outonal, o que influi, sem duvida, na preva

lencia da peste.

Ainda que e umidade seja necess5ria ao desenvolvimento,

quando em excesso e prejudicial, o mesmo acontecendo com o ca

lor. Ao frio elas resistem melhor, entrando mesmo em letargia

em temperaturas muito baixas.

No Nordeste, durante os rigores do ver.o, em que a

umidade do ar e baixa, observa—se que o fndice pulicidiano cai

a n1ves insignificantes.

COLETA DE PULGAS - TÉCNICA DE DESPULIZAÇÃO DE ROEDORES

- A coleta de pulgas tem como finalidade identificarno
so as diferentes especies em determinada localidade, como taitem
o levantamento dos £ndices pulicidianos.

o {ndice pulicidiano global 5 a m5dia aritnStica do n
mero de pulgas por roedor esulgado, e ohte:n-se dividindo o to:

tal de pulgas pelo total de roedores examinados. Este {ndice e

de grande valor na avaliaçao da eficiencia das medidas profil5-
ticas empregadas e seu conhecimento e de grande utilidade na
ocorrencia de episodios pestosos.

Os {ndices específicos, que se obtem atravSs da m5dia
aritmetica do numero de pulgas das diferentes espScies sobra o
nGnero total de roedores espulados, 5 igualmente importante,
especialmente no que se refere a XenopqUa.

- Caee.ta de puga: Para obtenção de um £ndice exato, 5
necessario que os roedores estejam vivos, devendo serem tomados
cuidados especiais, pois as pulgas abandonam o animal assim que

este começa a ser manipulado. O ideal e fazer-se a despulizaçao

no campo - no local da captura. A tecnica e simples desde que

se colocue o roedor, contido por una pinça longa, sobre una cu

ba com agua. Uma escova ou pente faz que os parasitos caiam na

Sgua. Por meio de um pincel, eles Serão transferidos para os
tubos e enviados ao iahoratcrio, depois de convenientemenze eti

quetados. No caso de o roedor ser mandado ao laboratorio, ainda

na armadilha, e conveniente que a mesma seja colocadaemum saco

de algodao.



CICLO DE VIDA DE UMA PULGA
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9! ESTERNITO DO MACHO
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G?enacepha/ides ccn, Gtenocepha/ides feh fefL

Pafrgeni boh1sf jordoni

Xenopsyl/o cheop’ Xenopsyl/o bros,hénstç

Ri/ex irritons



ESPERMATECAS

Xenopsy//a
brasil/ensis

* 4

e

*

L eptapsy//a
seçni

Pu/ex
irri/ans

Xenopsy//a
cheapis

Pafygeni
boNs! jõrdan!

Nosopsylfus
fosc!a/us

Gfenocepha/,des
ccnI

Rhopa/opsy//us garbe! Po/ygent lofro!



C,con/s C.fe/Ls fefis

Craneopsy//o

Cfenocepha/ides fe/is fe/is

Leptopsy//a segnis



i



EQUIPAMENTO DE ASPIRAÇÃO PARA MANIPULAÇÃO DE PULGAS



COLETA DE PULGAS , NAS HABITAÇÕES,

PELO PROCESSO DA CUBA COM 6GuA

COLETA DE PULGAS ,NAS HABITAÇÕES,

E VELA

a
À!

s
‘

liv

PELO PROCESSO DO LENÇOL



.1



INSTRUCÔES PARA AUXILIARES EM EPIDEMIOLOGIA DA PESTE 71

- Cap-tua da pufga em domLcZ&o: O prsso da cuba com
agua, em que se utiliza urna vela acEsa, para atrair os pulici
dios, pode ser usado. o :ais pratico, porem, e o processo do
lençol.

Ëstes processos são recomendados para se determinar a e
fici&ncia dos inseticidas e acompanhar sua ação residual.

Cp.tak de pu.fga na .tcca4: As pulgas das tocas são
capturadas, introduzindo—se nas mesmas um tubo de borracha fie
xvel e recoberto com flanela. Retirando-se lentamente o tubo,
os parasitos vEm aderidos, sendo então coletados com pinça ou -

pincel molhado e colocados cm tubos.

frequente encontrarem-se outros artr5podos paras itan
do os roedores; dentre Eles destacam-se os lxod-Ldeo4 (carrapa
tos) e os Mato (ago4 (piolhos)

CLASSIFICAÇÃO DOS SOPRONÁPTEROS

DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO

Xenop6ytta

C.tanocaphaLLd canL

CettcphutUdae No4op4yfluh a4cLa-tu6
SZPHOHÁPTERÁ

ÁdokatopyUa
HychopyttLdae ; Lep.topyZta. (Ctenop.yttLtÕ)

Tn.Ltopàytta

Rhopatcp.5qttLdae PoLycn.L

Ç RhopaZop. UtttL5

StephcLnocijLc.Lda& Ckaneop4ytta



72 INSTRUÇÕES PARA AUXILIARES Efi EPIDEVIOLDEIA DA PESTE

NORMAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SIPHONAPTEROS

1 — PULGAS SEM CTENÍDIO

1. PuZcx ut.L.tpu - com urna 5nica cerda Dosantenal
- coxa do 39 par de natas com fiLeira

de pequenos espinhos, irregularmente
disDostos

1

- renea com esnermateca tiplca

2. Xenop.6yUa — com ce:as em V na região posterior
da cabeça (oec-cpu.t)

- coxa co 39 par de natas com rilera
de pequenos espinhos regulamente dis
postos

a. X.cheopL - Cerda antipigidial implantada em tu
berculo não saliente.

- Femea com espermateca típica

b. X.btaLtLen
- Cerda antipigidial implantada em tu

berculo cSnico, proeminente
— Femea com espermateca típica

3. RhopaicpyZfu4 — Com 3 fileiras de cerdas na região —

posterior da cabeça (occ-Lpwt)
- 59 segmento tarsal posterior maior q.

o 29 mediano
- Proesterno projetado

4. Pygen-Lõ — Com 3 fileiras de cerdas na região
posterior da cabeça

— 59 segnento tarsal posterior igual ao
29 mediano

- Proesterno não nrcietado

II - PULGAS COM UM CTEN!DIO PRONOTAL

aps yflu.
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III - PULGAS COM DOIS CTENÍDIOS CGanaL e pkano.taL)

1. C.tanocpha&des - Ctendio genal em posição quase ho
rizontal, formado por dentes longos
e pontudos

a. C. CaktL4 - cabeça relativamente curta e arre
dondada

— 19 dente do ctendio genal mais cur
to que o 29

b. C. cL-L4 - cabeça longa e pontuda
- 19 e 29 dentes do otenídio genal a

proximadamente do mesmo comprimento

2. Ádota.top4yfla. — Ctenídio genal em posiço vertical
com o 19 dente maior que os outros

3. Le.ptop4yLLr. - Aus&ncia de olhos
- Ctenídio genal com 4 dentes
- Dois ganchos frontais

4. rkLtop4yuz — 3 cerdas antipigidiais
- Ctendio genal com o 19 dente igual

aos demais

IV - PULGAS COM 3 CTENÍDIOS (GenczZ, on-taZ e pkono.tai)

C.’tczneoph giLa

CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES

1. Paiaz L’utLtan (parasito do homem)

Olhos grandes e bem pigmentados. Ctenídios ausentes.
Uma unica cerda longa na região posantenal. Clasper do macho
com 2 processos moveis em forma de pinça. Coxas do 39 par de
patas com um grupo de pequenas cerdas espiniformes irregular
mente dispostas. Espermateca com corpo arredondado e cauda
voltada para cima.

2. Xenap4yfla chcop.L4 (parasito do rato don&stico)

Olhos bem desenvolvidos e pigmentados. Ctenidios au
sentes, palpos labiais com 4 segmentos. Cerdas da regiao p0-
santenal formando um V. Coxa do 39 par de patas com fileira
de pequenos espinhos dispostos regularmente. Macho com cerdas
antipigidiais implantadas em tuberculos nao salientes. Esper
mateca com a base da cauda apenas mais larga que o corpo. Cor
po muito mais curto que a cauda.
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3. Xanopsyflci. b.&a4LtLen4L4 (parasito do rato dom&stico)

Olhos bem desenvolvidos e pigmentados. Ctenidios, au
sentes, palpos labiais com 4 segmentos. Cerdas da regiao pos-
antenal formando um V. Coxa do 39 par de patas com fileira de
pequenos espinhos dispostos regularmente. Macho com cerdas ag
tipigidiais implantadas em tubrculos, cõnicos e preeminentes.
Espernateca com a base da cauda n’ais estreita que o corpo. Cor
po mais curto que a cauda.

4. C.te.nccc.phaUdeh 6etté (parasito do gato)

Olhos grandes e bem pigmentados. Ctendio genal e pro
notal presentes. Clasper com apenas um processo movel.Nanubrio
separado do apodema dorsal. Cabeça longa e pontuda, 19 e 29
dentes do ctenidio genal aproximadamente do mesmo comprimento.
O Manubrio nao dilatado para a extremidade.

6. Ce..t.nacephaLLde4 caj’i (parasito do cio)

Olhos grandes e bem pigmentados. Ctenídio genal e pro
notal presentes. Clasper com apenas um processo movel.Manubrio
separado do apodema dorsal. Cabeça relativamente curta e arre
dondada, 19 dente do ctenIdio genal mais curto que o 29. Manu
brio distintamente alargado na extremidade.

6. No4ap4yLLah a4cZatu4 (parasito do rato dom&stico)

Ctendio pronotal presente. Olhos grandes e bem pigmen
tados.

7. C’Laop4yUa ntLnekva mLnckv (parasito do rato silvestre)

Ctenídio genal (com 5 dentes), pronotal e frontal. O
lhos rudimentares, gena inteiramente separada da regi&o ante
rior (capacete).

8. Lep.tophyflo. 4en.&6 (parasito do Mu4 mcuZu4)

Olhos ausentes, borda anterior da cabeça anu1osa.Duas
cerdas espiniformes proximas ao angulo frontal. Ctenidios genal
e pronotal presentes. Macho com tres e femea com quatro cerdas
antipigidiais.

9. Ádosta.topyflo. (parasito do rato silvestre)

Olhos rudimentares, por&m pigmentados. Ctenidios ge—
nal e pronota! presentes. 19 dente do cten{dio genal mais es
treito e mais longo que o seguinte. Duas cerdas antipigidiais
de comprimento deslguais.
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10. Tn..LtopgUa (parasito do rato silvestre)

Olhos vestigiais, ctenídio genal e pronotal presentes.
19 dente do ctenídio genal não mais longo que o seguinte. 3 cer
das antipigidiais.

11. Rhopo2opáyfttu

Tuberculo frontal localizado em uma fossa. Olhos bem
desenvolvidos e pigmentados. Ctenidios ausentes. Regiao posan
tenal com tres fileiras de cerdas. Proesterno projetando-se an
teriormente entre as coxas. 59 segmento tarsal posterior mais
longo que o 29 mediano. Uma sS cerda antipigidial, tanto no na
cho quanto na femea. O 59 segmento tarsal deldas as pernas
longo.

As principais esp5cies são: 1?. £u.tz-LLu.tz.L
1?. auttctZLã
R. £agubLL4
1?. ctyp.tttk-L
1?. gcutbe-L

11. PoLygn-L4

Tub&rculo frontal localizado em uma fossa. Olhos bem
desenvolvidos e pigmentados. Cten{dios ausentes. Região pose—
cular com 3 fileiras de cerdas. 59 segmento tarsal posterior
nao mais longo que o 29 tarsal mediano. Proesterno nao se pro
jetando anteriormente entre as coxas. Uma so cerda antipigidi
al. As principais especies são:

P. bohZ4c jo’tdaàvL
1’. cttopuls

- 1’. pn.adoL
1’. vC.’t4u.tct
P. -LnuUu4
P. acc.LdentatLé
P. Zczfzo-L
P. pe44oa-L
P. t&pit4
1’. O.dëZLL4
P. tobatc

SUSCEPTIBILIDADE E RESISTÊNCIA DE PULSAS AOS INSETICIDAS

O conhecimento do problema da reação das pulgas aos
inseticidas vem exigindo a execução constante de testes, a fim
de que as campanhas profilaticas possam desenvolver-se com to
da a segurança e plenitude.
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- É possível medir-se o grau de susceptibilidade ou re—
sistencia de uma população de pulgas a determinado inseticida,
Utilizando-se testes cuja tecnica ja esta perfeitamente esta
belecida.

- A propEsito de tal reação, quanto aos siphonapteros,
e bom lembrar que eles vivem sôbre o corpo dolospedeiro, e que
observam sempre alta especificadade para tal condiçao.

Os inseticidas atingem os ectoparasitos dos roedores
domesticos, mas quase nunca os dos silvestres, dado que, entre
nos, as aplicaçoes de inseticidas são realizadas nos pisos das
habitações.

É, portanto, remota a possibilidade de ser seleciona
da uma especie ectoparasita de roedores silvestres, com aquela
caracteristica.

TRABPLHO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NUM FOCO DE PESTE

Nos períodos interepid&micos nas £reas enzo5ticas ira-
põe-se o levantamento de dados, com a finalidade precípua - de
conhecermos a composição das faunas roedora e ectoparasitaria
e seu relacionamento com o ecossistema. O levantamento de an—
dices nos informara sobre as possibilidades de surtos epizoo
ticos, dando-nos elementos para inIciarmos as medidas de profi
laxia ofensiva. São os índices de alarme, portanto, que vao
nos fornecer os_elementos seguros para o desencadeamento do -

trabalho profilatico.

A meta b&sica do programa evitar não s6 a mortali
dade por Peste, como prevenir a ocorr&ncia de novos casos.

Apesar de t8da a &rea enzoStica j& ser conhecida, hi
algumas regioes que apresentam aspectos epidemiologicos pecu—
liares. As ocorrencias cíclicas de casos humanos e a irregu
laridade dos períodos interepizootit’os imp6em a implantação de
um esquema de vigilancia.

O objetivo precipuo evidenciar o desenvolvimento do
rastilho epizootico, pois so assim obter-se-a o contr6le ime
diato dos focos de Peste.

São &stes informes que irão ditar as medidas de pro
filaxia ofensiva a_serem desencadeadas, considerando-se os va
nados fatores ecologicos locais e, consequentemente, as epo
cas propícias a propagação das epizootias.

A fim de padronizar o trabalho de campo, deverão ser
observadas as seguintes instruçoes:



DESPULIZAÇ7O DE ROEDOR VIVO

A PINÇA APLICADA NA REGIÁO OCCIPITAL AUXILIA A CONTENÇÃO
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1.— Mapeamenzo da akea — As equipes de vigi1ncia epi—
demioldgica executaro, como primeira fase do seu trabaiho,o ma
peamento da arca. £ste constara de um ckoqwL, onde serao assi
naladas as convenç5es sem, entretanto, fazer referencia a esca
las. A disposiço dos acidentes registrados obedecera a uma
distribuição, tanto quanto possível, relacionada aos pontos car
deais. Deverão figurar as estradas, rios, lagos, açudes, arcas
de culturas e o nome dos sitios sob observaçao. A fim de faci
litar o trabalho, os antigos mapas de arcas de foco, com 6 km
de raia, poderaa ser utilizados.

2.— E-s.taç3e da cap.ttvto. - Na irea de foco sero esta—
Delecidas estaçoes de captura, atendendo-se prioricariamente as
regioes onde as occrrncias Destosas datarem dos u1nnos 3(tres)
anos ou quando outros fat5res as indicarem.

3.- Labon.at6&o de campo - Disuoro de um equipamento
sumario e sua finalidade restringe-se a Quarentena de roedores
capturados e coleta de material rara envio ao Laboratorio Regi
onal.

4.- Tkan4po)t.te4 - A facilidade de locomoção 5 importan
te em tal tipo de atividade.

5.— PaááoaZ — 1 Epideniologista, 1 Laboratorista,
Guarda-C:nefe, 2 Guardas, 1 Motorista e 1 Servente.

6.— Ma.te&aL - Armadilhas para captura de roedores,gai
olas para quarentena, ecuipamento para despulizaçao Ccubas,pin
ceis, recipientes para agua, frascos etc), material para necror
sia (pinc&is, tesouras etc). —

7.— TcnÃca de captuka de ‘toedoILe. — As ratoeiras, em
nQ de 100, serao dispostas: 20 em tErno cas habizaç6es e 80 na
arca de cultura. Depois de 25 dias de peranencia no local ,ce
vem ser deslocadas para os sitios vizinhos. Nao se deve descui
dar de sua conservaçao. As iscas sergo obtidas no proprio caiu
p0.

8.— Tecn.Lca da depu.Z&zaçav — Os roedores devero ser
despulizados no campo, no local de captura, sendo os ectopara
sitos colhidos, colocados_em frascos com alcool ou solução sa
lina. Todo o material sera cuidadosamente etiquetado.

Os ratos, ap6s despulizados, seráo dedetizados (DDT a
10% em po) e colocados em recipientes de transporte (pequenas
latas, providas de tampos, com capacidade para 1 kg) e levados
ao laboratorio de campo.
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9.— Cap.tuka de puUcZdeo5 noó pto da4 habttaçc - As
equipes de campo, apos percorrem as linhas de armadilhas e reali
zarem a tarefa de coleta de roedores, poderao, na parte da tarde
proceder a captura de pulicfdeos nas residncia. Cubas com água
serão dispostas no piso das habitaç6es, preferentemente nos quar
tos; uma ou duas horas apos, verificar a presença depulicideos.
Podera ser usada luz de vela para melhorar as condiçoes de cap
tura. As pulgas retiradas da agua, por meio de um pincel ou pe
na de galinha, serao colocadas em pequenos vidros (tipo penici
lima) com alcool ou agua salina e depois de etiquetados, levados
ao laboratorio para classificação. Todas estas atividades cone
tarão do boletim de trabalho do guarda.

Processo pr&tico, tamb&m para obtenção de pulicdeos -

consiste na captura por meio de um lençol branco, estendido no
piso das habitaç6es onde se sacodem as roupas de camas e vesti
mentas. As_pulgas são facilmente capturadas com auxilio de um
frasco de boca larga, emborcado sobre as mesmas. A operação tor
na-se facil, porque aquelas, uma vez contidas, passam para o fun
do do frasco, donde serão retiradas por meio de um pincel molha
do.

10.- Pe4quL4a de ocan.o,s eLernenZo4 de Zan.ma - No trans
correr das atividades de campo, os componentes das equipes devem
voltar sua atenção para a procura de outros elementos indicado
res de Peste, tais, como: o conhecimento da densidade da popula
ção murina, seu desenvolvimento sazonal, presença de epizootias
(mortandade de ratos), notificaçao de doentes portadores de bu
boes etc. No caso de notfcias de epizootias, as investigaç6es
devem ser dirigidas para locais onde existam tocas, galerias ou
trilhas de roedores, pois estes animais, quando doentes,jamais a
bandoiam seus abrigos.

11.- ÂtLvLdade de Laboka.t2a.Lo - As pulgas colhidas nos
pisos serao clarificadas em agua oxigenada, durante 12 horas e
classificadas. Os resultados serão lançados_nos boletins apro
priados e levados ao epidemiologista para analise, interpreta
ção e determinação das medidas cabiveis, em face dos resultados
apontados.

Os roedores trazidos do campo, ap5s classificação e fi
chamento, serão postos em quarentena no laboratorio. Um serven
te encarregar-se—a de sua manutenção e limpeza, dando-lhes agua
e alimento.

Tão logo o animal morra, seri necropsiado e examinado
macroscopicamente. Material do baço e figadoci de bubao sera
colhido, de ac5rdo com a tecnica usual, e colocado em meio pai-a
transporte e cultivo de Ca.n.y-8.ea.L&. Tal material, tao logo quan
to possivel, sera enviado ao Laboratorio Regional para exame bac
teriologico.
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Os animais oue, apSs 15 dias_de cativeiro, permanece
rem vivos,serão sacrificados e destruidos, ja que nao resisti—
raam tanto terLpo E lnrecçac,dada a sensibilidade que tem a do
ença. Entretanto,de 10% seri coletado material para exame bac
teriologico.

12.— Opakaçao da ptoZaxÃa. c6avLcva — Na eventualidade do aparecimento de ndices de alarma, o epidemiologista ordenara a execução de medidas de profilaxia, apos organizar oPanc da AtLuLdade. da Convtjze cm A-’Lea4 Enzoot<ca.
O exemplo que se segue mostra o esquema que foi preparado para o Setor Cear.

ATIVIDADES DE CAIPO

1 - VICILNcIA EPIDEMIOLOGICA
E.Ltaçao de captuka:

Localização: zona montanhosa
Tempo de trabalho: 2 anos no minimo
NQ de armadilhas: 120 (100 no campo e 20 nas casas)
NO de guardas: 2

Tnabazho a tcaZLza,c:

a) captura de roedores silvestres e domsticos;
h) despulização;
o) classificação;
d) quarentena;
e) coleta de material: baço, gânglios, medula Sssea;
f) estabelecimento de £ndices mensais (rato—ratoeira e

prevalencia de esuecies) e pulicidiano global;
g) verificação de epizootias.

CCfltL6ZZ da &kea endam,cca:

Localização: £reas suscetiveis (verificar plantas das
areas de focos dos ultimos 3 anos).Tempo de trabalho: cobertura de 3 em 3 meses.

NO de guardas: tantos quanto possvel.
Trabalho a realizar:

a) educação sanitiria (medidas anti-rato)b) despulizaçao (fornecer inseticida quando indicado);o) desratizaçao (fornecer raticida quando indicado);d) organizaçao de Postos de Notificaç5es;
e) veriricaçao de epizootia de roedores slvestres edomes ticos;
f) verificação de caso humano susp&o de peste.

II — PROFILAXIA OFENSIVA

Despulização
Desratizaçao
Anti-ratização
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LABORATdRIO DE CAMPO

DESTINADO APENAS A COLETA
DE MATERIAL PARA ENVIO
AO LABORATÓRIO CENTRAL

MATERIAL NECESSÃRIO PINÇAS DE CONTENÇÃO DE ROEDOR
CUBAS PARA COLETA DE PULGAS
ESCÔVAS
VIDROS (TIPO PENICILINA)
LATAS PARA TRANSPORTE DOS ROEDORES CAPTURADOS
DEPd5ITOS PLÁSTICOS PARA ÁGUA
PINCÉIS

ETC.

O ITINERARIO A SER SEGUIDO SERA FORNECIDO PELO EPIDEMIOLOGI5TA E SERÂO TANTOS
QUANTOS AS CONDIÇÕES TCNICO- ADMINISTRATIVAS O PERMITIREM

ESQUEMA DA IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA

EM 4REA ENDMICA SILENTE

2c LINHA
ooo o o

oooo
3o LINHA

lø. LINHA DE ARMADILHAS PARA
CAPTURA DE ROEDORES SILVESTRES

50 ARMADILHAS

a
2 SERVIDORES PARA EXECUÇÃO DO TRABALHOe SENDO UM DÉLES MOTORISTA
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VIGILÂNCIA ANTIPESTOSA NAS ZONAS PORTUÁRIAS

Seri trabalhada a orla do Cais do P5rto, numa faixa de
500 metros de largura, e os terminais rodo-ferroviarios, em ope
ração de vigil&ncia. Os demais pontos da cidade poderao ser a—
tendidos eventualmente. As atividades terao por finalidade pre
cfpua informar a composição da popu1aço roedora da orla mar—
tima, evidenciando seu desenvolvimento e estado sanitario.

As equipes sero compostas por 1 Guarda-Chefe e 6 guar
das. Todos os armazens dos Cais_do Porto e os armazens de ba
gagem dos terminais rodo-ferroviarios estargormanentemente -

protegidos contra ratos, por meio do raticida 7080, colocado
sistenaticamente em recipiente apropriado. A captura por meio
de ratoeiras, guilhotinas ou waletas, devera ser abolida. É pan
to pac{fico que o 7080 não prejudica a rotina de exames bacte
riologicos.

O Laborat6rio Setorial executara a classificação e exa
mes bacteriologicos dc material colhido.

Convenç6es Sanit&rias, assinadas por numerosos pa{ses,
iflpoem a seus participantes:

1) pesquisa e exame sistem&tico dos ratos dos portos e
dos navios;

2) destruição do lixo;

3) separação do sistema dc esgotos nos portos;

4) medidas protetoras contra o embarque e desembarque
de ratos;

5) desratização, por envenenamento e fumigação das em
barcaçoes.

EXAMES DE LABORATÓRIO PARA DIAGNÓSTICO DA PESTE

O exame bacteriolSgico constitui o anico elemento de -

certeza em presença de um caso isolado de Peste, seja qual for
o seu tipo clanico.

O diagn6sticc bacteriolgico da Peste consta de 2 tem
pos:
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1 - colheita e remessa do material suspeito ao Labo
rat5rio;

2 - identificação do germe.

- Na prtica 5 o primeiro tempo o que apresenta maiores
dificuldades

No serg aqui tratada a parte referente a identifica
çao da P. pétL-, por ser assunto da alçada dos Tecnicos de La
boratorio, que para isto t&m instruç5es especiais.

Da mStcdos de diagn5stico a empregar variam de acSrdo
com a fase de evoluçgo da doença e as manifestaçoes observadas
e, tambem, conforme se trate de material retirado de paciente,
ou de cadaver.

COLFEFITA DE MATERIAL EM DOENTES

A — Pete Bub6n-Lco.

1) Pançao do bubao — o processo corrente empregado para a
pesquisa do bacilo pestoso nos doentes da forma bubonica e o
exame do suco do hubio, obtido por aspiraçio com uma seringa,
arnos a punçio. Nos doentes de peste ganglionar aguda,este oro
cesso da geralmente resuLtados satisfatorios, quando se proce
da com alguma destreza e sempre que se opere com seringa e a
gulho de tamanho adequado.

Para se obter material do bubio para exame bacteriol6-
gico, deve-se usar urna seringa de 10 cm, munida de uma agulha
grossa, a fim de se poder aspirar suficiente quantidade de ma
terial do gânglio.

Nos doentes em fase aguda, nos quais o bubio apresen
ta francamente os caracteres dobubio pestoso, aaia punçio, ou
a do tecido periganglionar, e facil, fornecendo sufiente mate
rial para o exame bacteriologico.

Mas nem sempre isso se verifica. Em alguns doentes -

suspeitos de Peste, a punçao do buhao e trabalhosa e so a as
piraçao energica consegue retirar alguma serosidade. Para fa
cilitar a obtençao do material_desses bub6es, que nio atingi
ram a maturidae anatomo-patologica de um bubao pestoso tpi
co, 5 aconselhavel uar uma seringa de 20 cm3 contendo 3 a 5
ml de soluçao fisiologica, que por ligeiros movimentos do embo
lo, sao injetadas e aspiradas alternativamente varias vezes,a
te a obterlçao de um liquido apropriado a pesquisa bacteriologi
ca.
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A tcnica da punço & a seguinte: depois de esterili
zar-se a seringa, limpa-se a pele do bubao com alcool e aplica—
se tintura de iodo; depois de seca, fixa-se obabao com o indi
cador e o polegar da mo esquerda e introduz-se a agulha,monta
da a seringa, no gânglio, movendo-a delicadamente para cima e
para baixo algumas vizes enquanto se faz a aspiraçao.

Pode-se tamb&rn transfixar a adenite em v&rios sentidos,
mantendo—se sempre o vacuo no interior da seringa.

Depois de feita a punç&o, o ponto de penetração da agu
lha deve ser desinfetado e coberto por um curativo.

A adenité deve ser puncionada o mais cedo ossvel,por
que o bubão supurado so excepcionalmente ccntm o bacilo da Pe
te.

Por ser o bubão, na fase aguda, bastante doloroso,deve
ser evitada qualquer manipulação desnecessaria, qae so ocasiona
ra prejuizo ao doente.

- Em certos casos, entretanto, os resultados da punção
nao são favoraveis, não se conseguindo obter qualquer porção de
material. Aconselha-se, quando houver indicação formal para e
xame de laborat6rio, a extirpação do gânglio para cultura, ino
culação e exame bacterioscopico. Para se fazer a inoculaçao,
tritura-se num gral parte do gânglio, com uma pequena quantida
de de soluçao fisiologica e inocula-se no peritonio da cobaia.

A serosidade obtida pela unção do bubão dever& ser as
sim utilizada:

a) semeadura de 2 a 3 gotas em dois tubos de cultura
com agar-sangue, agar-sulfito de sodio a 0,025% ou meio de Cary—
Blair, que serao incubados a 25-309C.

O meio de cultura deve ter uma reação neutra ou leveme
te alcalina e possuir agua de condensaçao.

b) esfregaço em duas lâminas coradas pelo m&todo de —

Gram. Deve ser evitada a fixação do material a corar, pelo ca
lor. A fixação sera feita pelo alcool metílico ou pelo alcool
absoluto. Apos a remoQão do excesso de alcool, seca:se o esfre
gaço, colocando—se a lamina proximo a chama, sem expo-la direta
mente ao calor.

Os esfregaços ainda não fixados não devem permanecer ex
postos durante muito tempo ao ar pela possibilidade de contam].—
naçao de outros objetos.

c) inoculação em animal sensível - cobaia (vias sub-cu
tânea e intraperitoneal) ou camundongo branco (na base da cauda)
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Essas operaç6es deverão ser feitas com o maximo cuida
do.

Em todos isses processos deve-se ter em mente que o na
terial com que se trabalha e altamente infectante, e todas as
precauções devem ser tomadas a fim de se evitar_a conzamixaçao
do operador, de outras pessoas ou de objetos proximos. O liqui
do da seringa deve ser expelido com muito midado, a fim de evi
tar que qualquer porção do suco do bubao seja extravasado. Se
os germes forem inspirados, ha perigo de ocorrencia de peste -

pneumonica.

2) Hernoeu2tuka - Deve—se praticar sistematicamente a
finocultura em qualquer fase da doença.

O sangue deve ser colhido por punção de uma veia da do
bra do cotovelo, com uma seringa de 10 cm3. Apos limpeza da p
le com alcool e desinfecção com tintura de iodo, colocaçao do
garrote etc, a agulha (de 2 cm de comprimento, bisel curto) e
introduzida em uma das veias da regiao, retirando-se 3 a E cen
trmetros cubicos de sangue, que sao colocados em um vidro con
tendo 20 cm3 de cultura em caldo peptonado.

Pode-se tambm semear algumas gotas de sangue em 2 tu
bos de agar-sulfito ou então inocular diretamente em aijimal sen
sivel 10 a 20 cm3 por via intraperitoneal.

Uma vez terminada a operação de colheita do material,
deve ser feita a esterilizaçao de todo os objetos utilizados.

O material colhido dever& ser remetido ao laborat5rio,
assim acondicionado:

a) l&minas fixadas - em pequenas caixas de madeira;

b) tubos de cultura — em caixas de madeira com tampa,
tendo as seguintes dimens6es: 15 cm x 6 cm x as cm.

c) material para hemocultura — na ertalagem apropriada.

Todo o material deve ser acompanhado do BaZetLm deRg.
me.64a da.. Mate..tLa.L ao Laboka.to&o, devidamente preenchido, preso
por um elastico ao recipiente que contem o material.

Quando o paciente fSr encontrado com a_adenite j& su—
purada, a pesquisa direta ou a inoculaçao nao daomais resulta
dos positivos.



INSTRUÇÕES PARA AUXILIARES EM EPIDEMIOLOGIA OA PESTE 89

B — PESTE SEPTICÊMICA

Nos casos de peste septicimica, deve-se retirar san
gue para hemocultura.

A remessa do material ao laboratSrio deve ser feita —

da maneira j& assinalada.

C - PESTE PNEUVÕNICA

- Nesta forma da doen9a deve-se sempre fazer exames mi
croscopicos, cultura e inoculaçoes em animal sensível, do escarro
do doente.

Nos casos típicos da peste oneumbnica priwiria,com es
carro sanguíneo, o diagnostico de laboratorio nao apresenta difi
culdades, porque os germes se encontram em enorme quantidade no
escarro.

- Na fase inicial da doença, em que a tosse est& ainda
ausente_e e insignificante o escarro produzido, o diagnostico de
laboratorio e difícil. Nestas circunstancias, repetir o exame
de escarro a intervalos frequentes, a fim de se poder fazer o
diagnostico precoce na segunda fase da doença. Se se tratar de
peste pneumonica, os bacilos suspeitos toirar-se-o cada vez mais
numerosos, com um correspondente decrescino dos outros germes.

Nos casos_iniciais ou espor&dicos, o diagn6stico fei
to pelo exame nicroscopico deve ser sempre confirmado pela cultu
ra ou inoculaçáo.

- Para o exame direto do escarro no se devem empregar
os metodos simples de coloração, mas sim o metodo de Gram, porque
o bacilo da peste pode algumas vezes ser confundido com os outros
germes que apresentam coloraçao bipolar. Nos casos duvidosos,de
Ve-se recorrer a inoculaço do escarro na cobaia, por via cutanea

Para se fazer a cultura,semeia-se uma pequena porçao
de escarro em gelose-sulfito ou gelose-sangue contidas num tubo.

A remessa do material ao laboratSriovera ser feita
de acordo com a maneira ja indicada.

DIAGNóSTICO EM CADÁVERES

- Ao proceder ao exame de cadíveres suspeitos de Peste,
os medicos da Superintendencia de Campanhas de Saude Publica po
dem efetuar aut5psias ou viscerotomias ou digitotomia, conforme a
indicaçao do caso.

Convm lembrar que estas praticas so autorizadas pe
lo Regulamento Sanitario.
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Quando não f5r possível a realização da autSpsia,o ma
teria! poder& ser obtido pela viscerotomia, usando-se a tecnica
recomendada.

DIGITOTOMIA

A digitotomia 6 um processo simples e pratico,que con
siste na amputaçac de uma falange do indicador,ou_do dedo intei
ro. Na medula da falange de um cadaver pestoso, lia sempre sufi
ciente quantidade de germes para a identificaçao de P.pe4t4.

De todos os dedos, o indicador e o mais facil de ampu
tar, o que se consegue desarticulando-o.

O dedo amputado deve ser colocado em um vidro esteri
lizado e enviado ao laboratorio devidamente acompanhado do Sa
£€ton de Remóa.

PESTE NOS ROEDORES

Os roedores, pela sua sensibilidade a Peste,quando a
tacados pelo mal apresentam-se tontos, cambaleantes, destemero—
sos, indiferentes ate aos seus inimigos naturais como_os gatos
e cães pelos quais se deixam capturar facilmente. O pelo fica -

arrepiado e a respiraçao torna—se curta e apressada.

Não frequente encontrar-se muitos ratos mortos por
Peste, pois, logo que o animal se sente doente, foge, temendo
ser devorado pelos demais, uma vez que o canïbalismo na especie
e acentuado.

Pela necrSpsia, os ratos, quando pestosos, apresentam
frequentemente, hemorragias subcutaneas e, o que e mais caracte
ristico, a existencia de buboes, podendo localizar-se noscoço,
axila ou regiao inuinal. O baço e o figado tornam-se aumenta
dos de volume, friaveis, congestos e, as.vzes, cobertos de pon
tilhado branco.

Os ratos encontrados mortos em condiçBes suspeitas de
Peste devem ser imediatamente enviados ao laboratorio. Quando
nãO houver transporte facil em vista das longas distâncias,o ma
terial colhido se restringe ao envio do femur, depois de desem
baraçado completam?nte dos musculos. Sangue do coração e frag -

mentos do baço e figado so devem ser colhidos se houver dispo
nibilidade do meio de CLzn.y-SZaLJt.

1



MINI STERIG DA SAÚDE t000’kçA0 REGIONAL

__________

SUPERlNTENONCIA DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚSLICA SETOR

__________________________

—

PROGRAMA DE COMBATE A PESTE
DISTRITO

________________________

FICHA DE LOCALIDADE

Localidade

Pasiçõo em relaÇÕD à sede do wrnicipit Norte — Sul — Leste — Cate Di.tGncio em km
Ccmunicaçóes com a sed, do municipio - Fluvial — Fe,roviá,it — Rodoviária — Carroçável —

________________________

Nõo tem estrada

Cidad. Vil o ou Povoado mais prsimo

Pa.içda em r.loçdo à localidade acima CItCÓO Norte — Sul — Lute —Oeste Di.táncia em •m

____________________

Ccmunicoçõee cn o Cidade Vila ou Povoada mal: próximo Ftuviol — Ferrasiã,it — Rodoviária — Carroçável
Nda tem estrada

CENSO DOS PRÉDIOS E DA POPULAÇÃO

TIP9 DE NÚMERO DE PAREDES PtSO DE TETO DE
PREDIO PREDIOS HABIT. TAIPA ADOSE TERRA VlMENm PALHA TELHA

MOCAMBO

ALVENARIA

TOTAL

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA
Terreno : Plano — Ondulada — Mantanhosa
Solo : Pantanoto — Arqtltso 1 massap 3 — Arenosa — Pedregoso
Coleções e cureçS dógua

Veg.taçáo do are a Caatinga — Elevado — Campas de cultura 1 roçada)
Pertda do chuva

PRODUTOS AGRÍCOLAS E MESES DE COLHEITA
o 3 Epoco da colheita
b ) Época do colheita

c 3 Eoco da colheita
d 3 Epoca da colheita
e) Epoco do colheIta

FAU N A
Cuale os roedorei e pequena. niomifero. elvestres esi,tentee na localidade e euo vlzlnhatça 1’

OUTROS DADOS EPIDEMIOLÓOICOS
Tim sido enconlrodas roedoree morto. Nõa — Sim — Poutas — Mtitae Quando ?

_____________________

Onde ? Em casa Sim — Nda Perldomichia Sim — Ndo
Cucie o. rOedar.e enCantra das mtr lo. P

Ocorreram cocos humanos no localidade ? Sim — Nda Ouanda ?

OCORRÉNCIAS DE PESTE NAS LOCALIDADES VIZINHAS

DATA DATA DATA DATANOME DA LOCALIDADE
HP EP HP EP HP EP HP EP

SUCAM-Pe



ESQUEMA DA ÁREA

Inslruçãqs pao o confecção do esquema

NO RTE

A Locotidade que esta senda cadastrado serd representada no cruzomenso dos linhos N 5 — LO

a o Suasdo estende o braço rtta para o lada m que nasce o Sal te, na sio frente o Norte , no euc

costa o Sul • suo direita o Leste e esquerda a Deste

3) Indagar sempre, das moradores • and. nasce o Sol -

4 ) Serão anotadas • de ac&do com as suas pasições • tâdas os localidades etistentes no &.a , at a distân

cia de 6km do laca 1 que está sendo cadastrado

5 1 lidas ai localidades anatadas serão figuradas par um circulo e o. s.u, nomes serão precedidas

pela obresiatura que designa sua categoria isto Vila — V , Passado — • Fazenda — Fa , 5 tia — SI

usina— Us

6) Em tâda a localidade em que jd tiver ocorrida caso de peste o circulo que a indicar no esquemo

devera ser marcado com um, cruz em vermetho

Dota —1 /

AOtuJro da Guardo

- -

e

q

VISTO

NOROESTE NORO ESTE

OESTE

1 Poente)

LESTE

(Nascente)

SUDOESTÈ SUDESTE

SUL



MINISTÉRIO DA SAÚDE DoomDENAçao REGIONAL_
SUPERINTLFuVÊNCIA DE CAkflJ*IAS DE SAÚDE PBLICA SETOR
PROGRAMA DE COMBATE h PESTE

DISTRITO

FICHA DE CASO HUMANO

IDENTIFICAÇÃO
Estado Municpio LocaLOcde
Nome

________________________________________________________

Idade

________________

C&r

_____________

Sexo
Estado civil NocionaIidode NoIu,aI Ocupoçõo
Dato da notificação Natilicante
Doto da investigaçãa Inteetigodor
Doto dos primeiro, sintomas Término do coso Curado — Obila Data —

____________

HISTÓRIA DA DOENÇA
Febre — Calofrias — Cefa 1gb — Taro uras — Vómita, — Adinomio Perturba ç 05. p5 q Iii E Os —

Bubão

Tosse — Dispnjio — Cionose — Pontada — Expectoroç0o (caracteres)

Estado atuot Encontrado morto 1 jd enterrada - sim — não esu modo sim - não) Vi v o descrever o, sinto
ma.

Sub 6 o 1 cervical — axilar — i nqulna crurai ) Outra IocoIizaçôo
Campromelimento pulmonar
Casa grave — Benigno — Tratau esta damiça antes do investigação ? Sim — Não

04005 EPIDEMIOLÔGICOS
Ocarréncia de peste nos ól t moe 5 anos no local idade ou tizinhonça

DATA LOCALIDADE DISTANCIA
CASOS EPIZOOTIA

Presença de ia toe vivo. : no rol dando Sim — N d o 1 Moro. — Atundont es 1 no tocaI de trabalho:,
SIm — Nda 1 Raro. — Abundantes
Pre..n;o de roedores viso, nos prosimldadee do rteidlntla SIm — Não Morai — Abundantes
Quais

Encontrados ratos ou outros ra edo rei marta. nas proel midodes da reetdlncla ou local de tra bolbo Sim — Não
Onde

Editem pulga. ? Sim — Não. Na reeidncia Sim — Não No local de trabalho Sim — Não
Tipo de habitação Mocambo — Alvenaria Piso Parede Teto

armo. e na men to de cerco i ot?rt e alimentos ou mt tende
-

Quais t Na cosa Sim — Nâo Fora da colo
Sim — Nãa Como são armosenodoe —

Oiogndet Iva clnlco : P — 5 — N
0100 nd cii co epiaemltidgico
O logntetlco de taboro?dria
Trmina dt caco Curado — Obita

CONCLUSÁO

P—S- N
P—S- P1

Data _/_/ Classificorda final P — 5 — P1

9 U 04 M - Pe. 2



EXAMES DE LABORAT6IIO

ENCONTRADO MORTO— EM CASO HUMANO— ii
ROEDOR CAPTURADO VIVO—CV PULGAS— P

CAPTURADO MORTO —CM

oRiGEM ESPÉCIE DE MATERIAL MEIO DE CONSERVAÇAO DATA DA COLHEITA P.5 RESULTADO

Ob.eraç8..

REGISTRO DI6RIO DA MEDICAÇÃO E DA EVOLUÇÃO DA DOENÇA

4 o 4
ç> — w
z wu’ wU D

- ESTADO DO0w OUTROSg o
44 DATA ANTIBIOTICO

LO
x,c w

a PACIENTE
4 MEDCAMENTOS

cn’

19

22

39 —
—

49

59

6 —

79

6 —
—

—

09 —

112

ig___
139 —

142

159

is

iiQ —

I8 —

192

209

COMUNICANTES

MAL
OUMIO- RESULTADODO

DATA N O M E
COLHIDO PARA

EXAME DE
PROILAXIA LAOORATÔRID

LABORATORID

Ot,orva:ô€



MINISTESIO Di SMb€ ti. DA FICHA
siyEflINTEMDNcIs DC CANPAWHC5 DC SAÚDE P.iaA ORaEIIkçIa RCtJAA_

PpoDflNA DE COMSATE PESTE SEtOS —

FICHA DE EPIZOOTIA

Localidade Munic(pio

Dolo da Notificação Notiticonte

Data da Investigóção Investigador

Dados do Notificante

No interior da cata 7 Sim —Nõo — Raros — Muitas Quando? Espécie

ROEDORES
No vizinhança ? Sim — Não — Raras — Muitos Quando? Especie

MORTOS -

Na campa ? Sim — Não — Raros — Muitos Quando? Espécie

Dados do Invesjgadp

Foi natada aumento de roedores na local ? Sim — Não Na vizinhança ? Sim — Não Onde?

______________________

No iniezior do cosa ? Sim — Não Ovontas ? Espécie
ROEDORES

Na vizinhança ? Sim - Não - Ovontos ? Espicie
MORTOS

No campo Sint. Não Quantas ? Espécie

já ocorreu onorsandode de roedores anteriormente ? Sim — Nãa - Quando ? Niste lo’ ? Sim — Nha

Onde ?

Já houve peste humana na lacal ou vizinhança ? Sim — Não - Quando ?

______________

Onde?

SUGA M-Pe. 3



MATERIAL COLETADO

REmATADO
MATERIAL MEIO DE C&,6ERVOÇÃO LOCAL DA COLETA NA DOPt5

DO EXAME

PROVIDèICIAX TCMSQAX

AP65 A IwvEsrpOACiO OCDRRERAIA CAtOS HUMANOS? SM — ‘40 UANTO 7 QUANDO7________________



1
eo

1
e

NxpqtsIo

PRtO

PISO

RATOEIRASAWADAS

RAflUSRAT11JS

RAT1JS

RATTUSRAFTUS

ALtXMffiMJS

RATTUSRATTUS

EHHH

FRUGIVORÇS

TOTAL

NDERXXRES

aPaGADOS

NDEPGAS
DEROEDORES
DOMÊScOS

NDEPUSAS
DEICEDOfES
SILVESTRES

—

DESPULIZADO

N2DE.PtASAS

CaETADAS
ri

—

N9DETOCAS

ESPULSADAS
————O

n

N9DERLSAS

CaETADAS

w
or
P1RI
-I

RI

nw8

—=0
cg

l’io
rI

J





MmSTÉR:O DA SACXIE cOOANACÁO RI4AL__

StWR1NTEKCA DE CMQ4AS SAL PLICA
5 T DA

PGR4MADE€ATflPE5rE

DISTRITO.

BOLETIM DE REMESSA DE MATERIAL AO LABORATÓRIO

N2 do unidade nimetonhe N9 no Laboratório Via

Locolidodi Munidpio

C$Q humonQ

Nom. Idodi Siso: Cr

Doto dos prim.iro. sintoma. Vivo Morto

M.ditodo anis, do colhsita matinal Sim ? NÓ o

RoedQr

No,,,. populor ou ciintifico

Copturodo Vivo — Morto Encontrado morto No coso ?........._._ No vizinhonço ? No campo?

Outros 1 pulga.

EspÉcli dt matirlo 1 inviodo 1 sanga. suco bubonético , iscorro fatong. f4mur , corcoça * vl.c.ros

Milo di can.irvaçdo Colhido por

Estado do matinal

Doto do r.m,..o Doto do •ntrodo no loborot4rlo

Estado do mot.rloI

Assaltado

Esaminado por

SUGAM - P. 5
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