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A.M., Souza J.C.P. & Furtado L.L.1985 [The use of "Tecvampicid Paste 1 %" in the control of the 
vampire bat Desmodus rotundus (Chiroptera).] 0 uso do "Tecvampicid Pasta I%"no controle de 
morcegos hematofagos Desmodus rotundus (Chiroptera). Pesquiso Veteriruiria Brasileira 6(4): 
137-140. Inst. Biologia, Univ. Fed. Rural do Rio de Janeiro , Km 47, Serop"dica, RJ 23851, 
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The "Tecvampicid Paste I %", a topical paste to control vampire bats Desmodus rotundus 
(Ge offroy, 1810), using the Technical Warfarin was tested at laboratorial conditions. The 
vampire bats showed symptoms of poisoning and died with typical hemorrhages. One out of 20 
vam'pire bats was treated topically on its back with 2 g of the paste and released . An efficiency 
of 80% was observed JO days after (reatment. Behavioral group alterations were observed due 
to the poisoning. Between treatment and the initial symptoms a period of 4 days wa~ observed, 
death occurred during 7 days. Three vampire bats probably contaminated by contact with small 
amounts of the paste, got sick but did not die; one stayed healthy. The paste was considered 
efficient, and the. authors suggest its regular use by the official services in rabies control 
programs. 

INDEX TERMS : Vampire bat Desmodus rotundus, Chiroptera , vampiricide, Technical Warfarin , Cattle, 
topical con trol. 

SINOPSE.· Foi realizado urn estudo do vampiricida "Tecvam· 
picid Pasta I %" no controle de Desmodus rotundus (Geoffroy, 
1810) sob condi,6es experimentais. Os resultados indicaram 
que os morcegos se intoxicaram e morreram com hemorragias 
caracteristicas, provocadas pelo anticoagulante. Alcanyou·se 
uma mortalidade de 80%, ap6s 10 dias, na colonia de 20 exem· 
plares, com apenas 0 tratamento de urn rnorcego com 2 g da 
pas ta no seu dorso. Observou·se alterayOes no comportamento 
grupal da especie [rente a intoxicayao. 0 periodo entre a apli. 
cayao do produto e 0 aparecimento dos sintomas foi de 4 dias 
e as mortes ocorreram durante 7 dias. Os tres exernplares que 
devem ter adquirido pequenas quantidades do produto por 
contatos corporais nao morrerarn, apesar de terem ficado 
doentes e urn sobreviveu sem adoecer. 0 "Tecvampicid Pas
ta 1%" foi considerado eficaz na eliminayao de morcegos D. 
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ro tundus e os autores sugerem 0 seu usa rotineiro nos progra· 
mas oficiais de controle da Raiva dos Herbivoros. 

TERMOS DE INDEXA(AO: Morcegohemat6fago,Desmodus rotundus, 
Chiroptera. vampiricida, Warfarina Tecnica. bovinos, controle topico. 

INTRODU<;AO 

Os primeiros estudos sobre a utilizayao de anticoagulantes no 
controle dos morcegos hemat6fagos foram desenvolvidos com 
a Clorofacinona obtendo·se 97% oa reduyiio das populayoes, 
em cavernas e ranchos mexican os (Linhart et aI. 1972). Em 
seguida, a Difenadiona foi estudada, encontrando·se a sua 
DLsO para Desmodus rotundus como sen do 0,91 mg}kg}pv 
(Said Fernandez 1973). Estudos posteriores resultaram na 
obtencrao de uma pasta para USa t6pico em morcegos hemat6· 
fagos (Mi tchell & Bums 1974). 

A Warfarina Hcnka [3.(alfa.acetoniI·benziIj-4.hidroxicu. 
marina] [oi 0 terceiro anticoagulante testado para 0 controle 
destes morcegos, tanto no laborat6rio como no campo, com 
resultados excelentes (Flores Crespo et aI. 1976). Estes autores 
propuserarn 0 seu uso ao inves da Difenadiona, em funyao do 
seu custo, da facilidade de obtenyao e do baixo risco de toxi· 
dez. 

A Warfarina Tecnica foi tam bern utilizada experimental· 
mente em rnorcegos hemat6fagos no Brasil (Moreira et al. 
1980), no Estado de Minas Gerais , em condil'6es de campo. Es· 
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tes autores utilizaram-nasob a forma de pasta para usc t6pico 
em Desmodus rotundus e Diphylla ecaudata, denominada Bali · 
cida I, manlendo a formula,ao original mexicana (Flores Cres· 
po et ai, 1976). Em 12 grulas e em 3 cUffais de fazenda, foram 
capturados e tratados 176 D. 'rotundus de uma popula,ao esti· 
mada em 1.480 exemplares. Obtiveram uma 'redu,ao' de 
76,0% com IS dias, 80,4% com 30,90 e 180 dias, nas popula· 
rroes existentes nas grutas e, nos currais, 0 mimero de bovinos 
sugados foi reduzido em 92,0% com IS e 30 dias e em 92,3% 
com 180 dias. 

Havendo a necessidade do Brasil possuir formuJayOes acces
siveis a industria nacional . de modo que pudessem ser produzi
das , comercializadas e, finaimente , utilizadas pelos criadores e 
pelos servir;os aficiais, foram desenvolvidos estudos neste sen
tido, obtendo-se duas pastas vampiricidas: uma para usa t6pico 
em morcegos hemat6fagos e Dutra para usa t6pico ern animais 
domeslicos (Piccinini el ai, 1985). 

o Ministerio da Agricultura, interessado oa utilizay30 destas 
formularrOes nos seus programas de contrale da Raiva dos Her
bivoros, repassou-as ao Instituto de Tecnologia do Parana 
(TECPAR) para produ,ao em caraler experimental. 

No presente trabalho descreve-se a avaliayao da eficacia do 
vampiricida de uso t6pico em morcegos hemat6fagos estudado 
por Piccinini el aI. 1985 e produzido pelo TECPAR, sob condi· 
yOes controladas. 

MATERIAL E METODOS 

o produto utilizado neste experimento foi fonnulado no Brasil 
(Piccinini et aI. 1985) com base nos estudos mexicanos (Flores Crespo 
et a1. 1976), produzido no TECPAR sob 0 nome comercial de "Tec
vampicid Pasta l%"e cedido pela Secretaria de Defesa Sanitaria Animal 
do Ministerio da Agricullura. Estava acondicionado em potes pl<isticos 
de 60 g e foi produzido em agosto de 1983 (Partida nO. 01) com data de 
vencimento de agosto de 1986. A fonnula~ao contida no rotulo indi
cava: 

Warfarina Tecnica [3-(alfa-acetonil-benzil)4-
hidroxicumarinaJ . 1% 
Velculo qsp . 100% 
o experimento delineado para avaliar a eficacia do produto consistiu 

na aclimata~ao de 20 morcegos da especie Desmodus rotundus (Geof
froy, 1910) em urn morcegario medindo 3x3x3 metros e com condiyOes 
para a manutemlao de bovinos. 0 morcegario possula locais para a pou
so dos morcegos, 0 que facilitou a forma~ao de uma colonia em urn dos 
seus diversos pontos. 0 ambiente estava compatlvel com os morcegos 
quanto it temperatura, a umidade relativa e it ventila~ao. 

Os 20 exemplares utiLizados foram capturados em urn abrigo natural 
existente nas proximidade.s da UFRRJ, Itagual, RJ. 

Urn bezeno mesti~o, de aproximadamente 6 meses de idade roi utili
zado, diariamente, como fonte alimentar dos morcegos, sendo coJocado 
ao entardecer no morcegario e retirado ao amanhecer. 

Em outro morcegario com as mesmas condiyOes ja citadas, foram co
locados seis exempJares da mesma especie e provenien tes do mesmo 
abrigo, para constituir a grupo controle. 

Todos os morcegos permaneceram nos morcegarios durante 3 dias 
para aclimatayao e adaptayao it alimentayao nos bezerros. Ao fmal deste 
perlodo, como havia urn comportamento nonnal das duas colonias, 
bern como ja se observava urn padrao de ataque bern definido aos bezer
ros, iniciou-se 0 experimento COm a identificay!o de urn dos morcegos 
escolhido ao aCMo, com urn anel metilico colocado no antebra~o. Em 
seguida ele recebeu 2g de "Tecvampicid Pasta 1%" no seu dorso, com 
aux!1io de uma espatula , e foi devolvido a colonia. 
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Diariamente, foram feitas observa~(5es da5 colonias e dos bezerros, 
anotando-se 0 numero de morcegos doentes e mortos, bern como feitas 
necropsias destes Ultimos. 

o experimento foi realizado no perlodo de 25 de junho a 9 de julho 
de 1984 e os resultados foram quantificados com base no ntunero de 
morcegos existentes antes e 15 dias ap6s 0 tratamento. 

RESULTADOS 

Observou-se durante 0 experimento que os morcegos se disper
sararn pelo morcegario quando 0 exemplar tratado e anelado 
foi devolvido a colonia. No segundo dia e1es forrnavam duas 
colonias com 11 e 5 exemplares, inclusive 0 anelado e quatro 
outros estavam dispersos. No dia seguinte houve fonnayao de 
uma s6 colonia e os morcegos estavam aparentemente nonnais. 
No quarto dia, ao amanhecer, os morcegos se dispersararn no
vamente, formando tres col6nias separadas e com quauo, cin
co e dez individuos, restando urn exemplar que ficou solilariO. 
A tarde, urn deles morreu. No dia seguinte, man tin ham a fo r
mavao de tres col6nias independen tes e urn deles estava no pi
so do morcegario e doen te , alern de dois outros enconlrados 
mortos. No sexto dia todos os morcegos estavam dispersos, 
sem formavao de col6nias, sendo que seis deles apresemavam 
nftidos sintomas de intoxicavao e urn havia morrido. A tarde, 
morreram dois outros. No dia seguinte 0 quadro observado foi 
o de quatro individuos doentes, inclusive 0 anelado, man ten
do-se afastados uns dos outros e dois mortos. A tarde. mais 
dois morcegos morreram , sendo urn deles 0 anelado, que viveu 
durante sete dias ap6s 0 tratamento. No oitavo dia , os nove 
morcegos restantes encontravam-se dispersos, sendo que tres 
deles estavam doentes e urn outro morto. No nono dia os 
exemplares restan tes fonnavam uma tanica colonia (tres morce
gos) aJem de dois outros encontrados rnoribundos e rres mor
tos. A tarde, urn dos moribundos morreu. No decimo dia , os 
tres morcegos continuavam juntos , alem de urn doente e outro 
morto. No dia seguinte, dois morcegos estavam separados, e 
dois outros estavam doentes e no pi so do rnorcegari o. Do deci
mo segundo ao decimo quarto dia , 0 quadro permaneceu inal
terado e no decimo qUinto dia, tres deles estavam doentes e 0 

quarto morcego estava aparenternente normal. 
No decimo quinto dia 0 experimento foi dado como encer

rado, apesar dos morcegos terem ficado sob observavao ate 0 

2S<? dia, sem haver m~rtes, porem houve lenta recupera~ao dos 
sobreviventes. 

As obseIVa~Oes diarias encon tram-se resumidas no Quadro 1. 
A confirma~ao das mortes causadas pela Warfarina foi feita 

atraves dos achados de necr6psia que indicavam isquemia na 
maioria dos 6rgaos intemos , hemorragias na musculatura es
triada e lisa de diversas areas corporais, variando de acordo 
com cada exemplar e gran des coleyoes de sangue no tecido 
subcuteneo, principalmente nos antebra~os, nas patas, no pes
cOl'o e na cavidade lonicica (Fig. I e 2). 

Os morcergos do grupo controle mantiveram-se nonnais ate 
o final do experimento, quando foram sacrificados e necropsia
dos. Nao foi encon trado qualquer indicio de doenva. 

Todos os morcegos dos dois . grupos foram enviados para 
exames laboratoriais de Raiva, junto ao Laborat6rio de Biolo-

.. 
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Fig. 1. Desmodus rotundus morro pelo efeUo da Warfarina (Tee
vampicid Pasta J%). Notar as hemo"agias na musculatura e no 
tecido subcutaneo em tomo do pesco~o. 

Fig. 2. D. rotundus mostrando hemorragias subeutdneas nas regi6es 
das arricula~6es dos membros anteriores e posreriores, isquemia 
pulmonar e hemorragias na bexiga e no [(gado. 

Quadro 1. Resultados da aplica~ao do "Tecvampicid Pasta J%" em uma colOnia de Desmodus rotundus 
em condi~6es de eativeiro 

Situa9ao Dias de observa93o 
do, 

morcegos 10 20 30 49 50 69 70 89 99 109 119 129 139 149 150 

Sadios 20(a) 20 20 19 16 18 06 06 03 03 02 02 02 02 01 
Doentes 00 00 00 00 01 06 04 03 02 01 02 02 02 02 03 
Mortos 00 00 00 01 02 03 04 01 04 01 00 00 00 00 00 
Cum ulativo 

00 00 00 01 03 06 IO de mortos II 15 16 16 16 16 16 16 

(a) Urn dos 20 morcegos foi tratado com2 g do "Tecvampicid Pasta 1 %" no 1 9 dia do experimento, ao entar
decer . • 

gia Animal da PESAGRO, em Niter6i, RJ, resultando negativos 
na Imunotluorescencia e no Teste Biol6gico. 

DlSCUSSAO 

o comportamento grupal dos morcegos alterou-se a partir 
do dia seguinte ao do tratamento do exemplar anelado com 2g 
da pasta (20 rng do principio ativo). No segundo dia forrnavarn 
tres colonias e no terceiro dia voltaram a compor uma unica 
colonia. Oai por diante hOllve uma completa dispersao, com 
forma~5es de pequenos grupos e exemplares isolados . 

Tal procedimento leva a Crer que ap6s a ingestaoe/ou absor
~ao do anticoagulan te e 0 consequente desencadearnento dos 
primeiros disturbios na sua fisioiogia, iniciou-se urn processo 
segregacionista dos morcegos sadios em rela<;ao aos doentes, ja 
que estes ultimos sempre ficava m solitarios, fora do grupo e do 
nicho original da colonia. 

Nos experimentos desenvolvidos no Mexico (Flores Crespo 
et al. 1976), os rnorcegos forarn rnantidos em urn nicho artifi
cial fechado, com condi<;oes de temperatura e umidade relativa 
controladas. dentro do morcegario, pennitindo-lhes sa{da e en
trada do· nicho apenas durante a noite. Assim sendo, os morce-

gos possuiam urn unico local adequado para a sua sobreviven
cia, ficando condicionados a ele. 

No experimento aqui realizado, os morcegos foram soltes 
no morcegario e por conduta pr6pria elegeram 0 melhor subs· 
trato para fonnarem a colonia, resultando no nicho ecologico 
moos conveniente, apesar de ter side proporcionado urn local 
mais escuro e com apoio para sua flxa<;ao. Oeste modo, procu
rou-se reproduzir condi~6es mais proximas poss{veis das natu· 
rais. Tambem houve assim, uma maior oportunidade de obser· 
va~ao des sellS movimentos. 

Urna grande diferen,a observada na rnodifica,iio desta me
todologia foi a liberdade proporcionada aos rnorcegos, 0 que 
resultou na natural separay30 dos indiv{duos a rnedida em que 
eles ficavam doentes devido ao efeito taxico do produto. ° trabalho original (Flores Crespo et al. 1976) cita que as 
mortes comer;aram a ocorrer no terceiro dia e terminaram no 
qUinto dia (3 0 dia: 8 rnorcegos, inclusive 0 portador, 4 0 dia: 
10 rnorcegos, SO dia: 2 rnorcegos) com a eliminal'iio de todos 
os 20 exemplares em apenas tres dias, apcs a utilizayao de uma 
pasta topica aplicada no dorso e no ventre de urn des exempla
res , con tendo 10 rng do principio ativo para cada ml de vaseli
na (20 rng p/rnorcego tratado). Tais diferen,as podern ser devi-
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das ao fato de que no Mexico, os morcegos pennaneceram conti
nades em urn pequeno espayo vital. permitindo-Ihes maiores 
chances de cantatas corporais, enquanto que aqui, as morce
gos tinham a OpyaO de mudar de niche dentro do morcegario. 

Dos quatro morcegos sobreviventes, urn deles nao apreseo· 
tau sintomas extemos de intoxica<;ao e as tres outros mostra
ram apenas hemorragias subcutaneas leves e este fato se con
firmou pelo perfecto que permaneceram doen tes sem que mor
ressem. 

Btas observa<;Oes demonstraram, em condi<;oes experimen
lais, que a propor9ITo de 1 :20 (Linharl el al. 1972), ou ,eja. 
que cada morcego tratado tern condi<;oes de repassar a pasta 
para 20 outros companheiros, em media, pode ser verdadeira, 
utilizando-se para lal, 3,6 mg t kg p.v. (DLsol de Difenadiona. 
Outro estudo demonstrou que a dose da Difenadiona nao pre
cisava ser tao elevada e ap6s 0 encontro da DLso = 0,91 mg! 
kg p.Y., reduziu-se 0 seu usa para 2 mg do prindpia ativo 
por ml de vaselina, aplicando-se 3 ml do produlo com 6 mg do 
principio ativo em cada morcego, obtendo-se a mesma propor
,ao (Flores Crespo & Said Fernandez i 972). Ulilizando-se da 
Warfarina ao inves da Difenadiona, como dtado anteriormen
Ie, obleve-se lambem a mesma proporr;ao (Flores Crespo el al. 
1976). 

Estes fatas refor~am a idtHa de que apesar de pader ser ver· 
dadeira a proporc;ao 1: 20, ela varia POH!ffi. em fuo<;ao do tipo 
de abrigo, do numero de co16nias nele existentes, do numero 
de morcegos em cada colOnia, do transito de individuos entre 
estas col6nias, da amplitude do nicho ecol6gico original e da 
distancia de outros nichos opcionais no mesma abrigo, disper. 
sando all coneen trando as rnorcegos. 

Os resultados aqui obtidos esUio exatamente em 80% da 
redu~ao da popula~ao inicial e aIcan~ados em urn perfodo de 
7 dias. Eles demonstraram que, excetuando 0 morcego anela
do, 18 outros adquiriram a ~pasta, apesar de todos nao terem 
morrido. Tal falo difere dos resultados obtidos no Mexico 
(Flores Crespo el al. 1976) onde houve 100% de morlalidade. 

Estas observa~oes levarn a crer que, em condi~Oes naturais, 
os resultados obtidos a partir desta metodologia de contrale 
podern ser distintos, ja que existem diversos fatores interferen
tes. 

As investigat;oes efetuadas em Minas Gerais (Moreira et aI. 
1980) refor~am esta hip6tese, quando os autores citam que os 
abrigos estudados variaram de tamanho e possuiam diversos ni
chos apropriados, com a colonia desmembrada em quatro e 
seis grupos, como 0 observado nas grutas 3 e 4. Neste caso, eles 
adotaram proporyoes distintas para cada gruta (variat;ao de 
1: 1. 3 a 1: 13,3) de modo a obterem melhores resultados. 

Por outro lado, retira-se daquela pubJicayao informa~oes 
que coincidem com os trabalhos mexicanos (Linhart et al. 
1972, Flores Crespo el al. 1976), como no caso da grula 4, 
onde ocorreu a propor~ao de 1 :20 e na gruta 6, que atingiu 
1:26.9. As reduyoes populacionais obtidas nas distintas grutas 
variaram muito, indo desde 40% a 100%. quinze dias ap6s 0 

tratamento de morcegos com 20 rug do princIpio ativo em 2 g 
da pasta aplicada no dorso de cada urn deles. 

Em outro trabalho realizado em Born Conselho, Pernambu
co (piccinini el al. 1977), utilizando-se de pasla lopica a base de 

Pesq. Vel. Bras. 6(4):137-140. 1986 

Difenadiona (a mesma usada por Linhart el al. 1972), em mor
cegos Desmodus rotundus, tratou-se 11 exemplares de uma 
populay30 estimada em 440 morcegos, obtendo-se uma re
dU9aO de 100% com 15 dias e de 98,9% com Ires anos. A 
propor~ao adotada foi de 1 :40 e neste caso, bern mais elevada 
do que as utilizadas nos demais trabalho relatados. 

Retira-se de tudo 0 que foi discutido, que os produtos utili
zados sao eficazes na eliminayao de D. rotundus, mas devidq 
aos muitos fat ores interferentes, os resultados obtidos variaram 
de acordo com cada abrigo natural ou artificial trabalhado. 

CONCLUSOES 

Levando-se em conta as condi90es experimentais utilizadas, 
pode-se conduir que: 

1. 0 " Tecvampicid Pasta 1%", como foi formulado, e efi
caz e eliminou 80% dos morcegos hemat6fagos da especie 
Desmodus rotundus, quando apenas urn exemplar foi tratado 
no seu dorso com 2 g do produto; 

2. 0 morcego Desmodus rotundus tratado com 0 produto 
viveu sete dias, perrnitindo a contaminayao de 95% da colonia; 

3. Hoi altera~ao no comportamento grupal da especie a me
dida que se manifestam os sintomas da intoxica~ao pelo vampi
ricida; 

4. A primeira morte ocorreu quatro dias ap6s 0 tratamento 
e a ultima no decimo dia; 

5. Os rnorcegos que ingerem quantidade insuficiente do 
produto, adoecem mas tendem a se recuperar. 
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