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Ocorrência de Escherichia coli produtora de toxina Shiga (STEC) no Brasil e sua 
importância em saúde pública

Occurrence of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) in Brazil and its public 
health importance

RESUMO

Escherichia coli produtora de toxina Shiga (STEC) é uma bactéria patogênica 

envolvida em surtos de doenças transmitidas por alimentos. O objetivo deste 

estudo foi revisar a literatura sobre a ocorrência de STEC no Brasil e sua 

importância em saúde pública, por meio de investigação retrospectiva dos 

achados laboratoriais desse patógeno em relatos envolvendo animais, alimentos 

e humanos. A positividade de STEC em bovinos variou de 1,4 a 71%. Cepas não 

O157 foram predominantes em todos os estados, sendo O157:H7 isolada de 

animais nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. No estado de São 

Paulo houve isolamento de 16 sorotipos não encontrados nos demais. A 

positividade de STEC em diferentes fontes alimentares de origem animal, além 

de água para o consumo humano, variou de 0 a 18,1%, observando-se sete 

diferentes sorotipos. STEC O157:H7 foi isolada de carne moída no município de 

São Paulo-SP. A positividade de STEC a partir dos escassos estudos em 

humanos, restritos aos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul, revelou 

índices de isolamento entre 0,6 e 6,3%, sendo isolados 10 diferentes sorotipos, 

com predominância do O111:NM. Embora a incidência de infecção em humanos 

por STEC no Brasil seja relativamente baixa, foi observada alta prevalência nos 

rebanhos bovinos e ovinos, bem como a correlação dos sorotipos isolados de 

animais com os isolados de alimentos e humanos. Por isso, a importância das 

boas práticas de manipulação do produtor e do consumidor para evitar possível 

contaminação dos alimentos.
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INTRODUÇÃO

A espécie Escherichia coli constitui um grupo 

heterogêneo de bactérias tipicamente não 

patogênicas que habitam a microbiota intestinal 

dos seres humanos e animais de sangue quente. 

Entretanto, certos subgrupos de E.coli apresen-

tam fatores de virulência que os tornam capazes 

de causar doenças intestinais e extraintestinais, 

como infecções no trato geniturinário, meningites 
1

e septicemias.

Baseado nos sintomas das doenças, fatores de 

virulência e nas características sorológicas, os 

subgrupos de Escherichia coli associados a 

infecções intestinais são classificados em seis 

patotipos: E. coli enteropatogênica (EPEC); E. 

coli enterotoxigênica (ETEC); E. coli enteroinvá-

sica (EIEC); E. coli produtora de toxina shiga ou 

verotoxigênica (STEC ou VTEC), da qual E. coli 

entero-hemorrágica (EHEC) constitui um 

subtipo; E. coli enteroagregativa (EAEC) e E. coli 
2difusamente aderente (DAEC).

Dentre as distintas categorias de E. coli 

diarreiogênicas, as STEC merecem destaque 
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Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) is a pathogenic bacterium 

involved in outbreaks of foodborne illness, becoming a major public health 

challenge. This study aimed to report the occurrence of STEC in Brazil and its 

importance in public health, through a retrospective study that tried this pathogen 

laboratory findings in reports involving animals, foods and humans. The 

positivity of STEC in cattle assessed in studies ranged from 1.4 to 71%. Non-

O157 strains were predominant in all states, and the O157:H7 isolated from 

animals in the states of Rio de Janeiro, São Paulo and Paraná. In the state of São 

Paulo was isolated from 16 serotypes not found in other states. The positivity of 

STEC in different animal food sources, and water for human consumption from 

the state of São Paulo, Tocantins and Rio Grande do Sul ranged from 0 to 18.1%, 

observing 7 different serotypes. STEC O157: H7 was isolated from ground beef 

in São Paulo-SP. The positivity of STEC from the few studies in humans in 

Brazil, restricted to the states of São Paulo and Rio Grande do Sul, demonstrated 

levels of isolation between 0.6 and 6.3%, 10 different serotypes were isolated, 

predominantly O111:NM. Although the incidence of human infection with 

STEC in Brazil is relatively low, we observed a high prevalence of these bacteria 

in cattle and sheep, and the correlation of serotypes isolated from animals with 

food and human isolates. Therefore the importance of good handling practices of 

the producer and the consumer to prevent possible food contamination.
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como bactérias emergentes relacionadas com a 

ingestão de alimentos, uma vez que está ligada a 

um amplo espectro de doenças humanas, que 

varia desde uma diarreia leve até severas 

diarreias sanguinolentas (colites hemorrágicas – 

CH) que podem evoluir para complicações 

extraintestinais graves como a Síndrome 

Hemolítica Urêmica (SHU), cuja mais grave 

possível sequela é a falência renal, e a Púrpura 

Trombocitopênica (PTT), que acomete princi-
3palmente idosos.

As STEC constituem um amplo grupo e 

sua principal característica é a produção de 

um ou mais tipos de potentes citotoxinas, as 

toxinas Shiga 1 e 2 (stx1 e stx2), assim 

denominadas por serem semelhantes à toxina 

produzida pela Shigella dysenteriae do tipo 
41.  São reconhecidas como um importante 

grupo de bactérias patogênicas emergentes e 

tornaram-se um grande desafio à saúde 

pública por estarem envolvidas em surtos de 

doenças transmitidas por alimentos – DTA e 

possuírem um alto grau de infectividade para 

os seres humanos, pois mesmo em baixo 

número no alimento ingerido (10 UFC) são 
5

capazes de provocar infecção.

As STEC são encontradas em várias espécies 

de animais domésticos e selvagens, possíveis 

portadores assintomáticos; no entanto, os 

ruminantes, em especial os gados bovinos, 

ovinos e caprinos são considerados os principais 
6

reservatórios de STEC, incluindo a O157:H7.  

A bactéria pode ser excretada pelas fezes que, 

por sua vez, tendem a contaminar águas de 

superfícies ou subterrâneas, bem como culturas 

de hortifrutigranjeiros, o solo e produtos de 

origem animal, como os produtos lácteos 

(queijos e leite cru). Além disso, E. coli 

O157:H7 também pode ser transmitida pelo 

contato direto com animais infectados e pessoa 

a pessoa, por meio da transmissão fecal-oral e 
7

contaminação cruzada no preparo de alimentos.

O período de incubação de enfermidade 

provocada por STEC é de três a quatro dias, com 

duração média de oito dias. O início da enfermida-

de é caracterizado por intensas cólicas abdomi-

nais, diarreia abundante e febre de curta duração, 

podendo ocorrer vômitos. Após dois dias, as fezes 

apresentam-se sanguinolentas, com presença de 
8coágulos e intensificação de dor abdominal.  

Este estágio costuma durar em torno de quatro 

a dez dias e, na maioria dos pacientes, não há 

sequelas, mas em aproximadamente 10% dos 

casos a doença progride para SHU e complicações 

subsequentes. Os sorotipos mais virulentos estão 

associados a surtos epidêmicos e a enfermidades 

severas que consistem em uma microangiopatia 

trombótica. Sua severidade varia de doença 

moderada, caracterizada por anemia hemolítica e 

trombocitopenia até insuficiência renal, podendo 

levar à morte. A SHU é mais frequentemente 
9

associada a crianças menores de 5 anos de idade.

A emergência deste patógeno gerou grande 

preocupação mundial, por estar associada a vários 

surtos de doenças gastrointestinais e por distintos 

veículos de transmissão identificados (ressaltan-

do produtos de origem animal), o que levou a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) a promo-
10

ver medidas de controle e prevenção.

Nos Estados Unidos, o panorama entre 1982 

e 2002 mostrava que a maioria dos surtos por 

STEC era relacionada a carnes, leites não 

pasteurizados e derivados de origem animal 

contaminados com fezes de bovinos por cepas 
11

de STEC O157:H7.  Atualmente, os surtos 

envolvem alimentos não cárneos, como espina-
12 fre e alface. No Brasil, poucas cepas STEC 

O157:H7 foram isoladas de humanos no estado 

de São Paulo, sempre na ausência de diarreia 
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13
sanguinolenta.  Estudos relacionados ao reserva-

tório apontam uma predominância de STEC não 
14O157 no rebanho bovino.

Descrição do agente

Escherichia coli pertence à família Enterobac-

teriaceae e, dentre suas principais características, 

destacam-se: bacilos gram-negativos, não 

esporulados, capazes de fermentar glicose com 

produção de ácido e gás. A maioria fermenta 

também a lactose, com produção de ácido e de gás, 
15

embora alguns sejam anaerogênicos.

O principal habitat de E. coli é o trato intestinal 

dos humanos e de outros animais de sangue 

quente. A maioria dos sorogrupos de E. coli faz 

parte da microbiota comensal do intestino dos 

mamíferos, no entanto, certos sorotipos patogêni-

cos para o homem e para outros animais não são 

considerados como parte da microbiota intestinal. 

A transmissão das infecções causadas por E. coli 

seguem principalmente três vias: o contato direto 

com animais, o contato com humanos e o consu-
16mo de alimentos contaminados.

A presença de E.coli em um alimento é um 

dado muito importante, pois é um indicador de 

contaminação fecal do produto e deve ser analisa-

da com cautela, pois além de indicador, a espécie 

pode compreender cepas patogênicas, comumen-
17te envolvidas em surtos de DTA.

A identificação das cepas patogênicas de E. 

coli baseia-se, sobretudo, na presença de genes 

de virulência associados a cada categoria do 

enteropatógeno utilizando, para tanto, métodos 
8

moleculares.

STEC é similar a outras E. coli em termos de 

propriedades bioquímicas, gerando dificuldades 

no diagnóstico em laboratórios de rotina. Somente 

fatores de virulência, como a produção de toxina 

Shiga, permitem distinguir essa toxina dos demais 
18

isolados de E. coli.

Vários fatores de virulência da cepa e de 

características do hospedeiro estão envolvidos na 

patogênese da infecção causada por STEC em 
19

humanos.  STEC necessita vencer, no início do 

processo, os mecanismos de defesa do organismo 

hospedeiro para se estabelecer no intestino, além 

de apresentar resistência a ambientes ácidos, uma 

vez que tais micro-organismos conseguem 
20

atravessar o estômago e sobreviver à sua acidez.

Embora infecções causadas por STEC não 

sejam tratadas com antimicrobianos, algumas 

cepas já apresentam resistência, como pode ser 
21observado no estudo de Conceição et al.  (2006) 

que analisando 12 cepas de STEC isoladas de 

fezes de bovinos observaram que 100% dos 

isolados foram resistentes à cefalotina e 83,3% 

à ampicilina.

Fatores de virulência

As toxinas Shiga, principais marcadores de 

virulência de cepas de STEC, podem ser divididas 

em dois grupos antigênicos, segundo demonstra-

do por ensaios imunológicos de neutralização. O 

grupo um, stx1, é neutralizado por antissoro da 

citotoxina de S. dysenteriae 1, pois são considera-
22

das idênticas.  O grupo 2, stx2, é neutralizável 
23

apenas por anti-stx2.

O gene stx, que codifica a toxina, está 

localizado no genoma de um bacteriófago que 
24se integra ao cromossomo das STEC.  A 

presença desses genes em bacteriófagos 

propicia não somente a capacidade de dissemi-

nação entre diferentes cepas, como também a 

presença das duas toxinas em uma mesma 

bactéria. Portanto, STEC pode apresentar um 
25ou mais genes stx simultaneamente.

Ocorrência de Escherichia coli produtora de toxina Shiga (STEC) no Brasil e sua importância em saúde pública/Caldorin M, et al.



página 8

BEPA 2013;10(110):4-20

Estudos epidemiológicos têm revelado que, 

independentemente do sorogrupo, é a presença 

dos genes que codificam a toxina Shiga 2 (stx2) e 

intimina (eae) que está associada à doença 
26severa.

Quando as células intestinais entram em 

contato com as STEC, as toxinas stx1 e stx2 são 

produzidas no intestino grosso e translocadas pelo 

epitélio intestinal para a circulação sanguínea. 

Essa toxina, quando se liga ao seu receptor, é 

endocitada e transportada para o Complexo de 

Golgi e, posteriormente, para o retículo endoplas-

mático, bloqueando a síntese proteica, o que 

resulta em lesão e perda de integridade das células 
1,8endoteliais vasculares pela necrose ou apoptose,  

27cujo efeito pode ser local ou sistêmico.  Essas 

toxinas, em contato com os rins, via corrente 

sanguínea, causam danos ao endotélio vascular e 

oclusão dos microvasos, por meio de uma 

combinação de toxicidade direta e indução da 
28

inflamação local, os quais podem levar à SHU.

As consequências de uma infecção por STEC 

são claramente distintas entre os seres humanos e 

os bovinos, por falta de patogenicidade neste 

último. Assim, sugere-se que os bovinos são 

insensíveis à ação da toxina Shiga ou que estas 

toxinas têm atividade diferenciada entre estes dois 
29

hospedeiros.

Embora o principal fator de virulência das 

STEC seja a produção de um ou mais tipos de 

stx (stx1, stx2 ou variantes), outros fatores 
30associados à doença humana já foram descritos  

e são frequentemente utilizados para caracteri-

zar um subgrupo de STEC, formado pelas E.coli 
31entero-hemorrágicas (EHEC).

As cepas dos grupos de EHEC e EPEC 

possuem um gene eaeA responsável pela produ-

ção de uma proteína externa da membrana, a 

adesina intimina (eae) causadora da lesão 

intestinal A/E (attaching and effacing). Esse gene 

está localizado no cromossomo em uma ilha de 

patogenicidade denominada locus of enterocyte 
8effacement (LEE).  Em humanos, STEC eae 

positivo está relacionada a quadros severos de 
10,32

diarreia, principalmente CH e SHU.

Evidências recentes demonstram que cepas de 

STEC eae negativas também têm sido isoladas de 

casos esporádicos e surtos de CH e SHU em 

diferentes países. Isso indica que outros fatores de 

colonização podem estar presentes, e que apesar 

da importância da lesão A/E, ela não é essencial 
33

para a patogênese da doença.

Outro fator de virulência em cepas de STEC é 

a produção de uma entero-hemolisina (ehx), 

considerada um marcador de alta virulência, uma 

vez que em grande parte dos casos de CH e SHU 

existe a produção concomitante de stx e ehx. Os 

genes para a produção de ehx estão contidos em 

um plasmídio de alto peso molecular, presente 

tanto em amostras O157 (pO157) como em cepas 

do sorotipo O26:H11 e na maioria de STEC 
33isoladas de humanos.

Apesar de haver uma forte associação entre a 

produção de entero-hemolisina e de stx com a 
34

colite hemorrágica e a SHU,  sua contribuição na 

patogenicidade de EHEC/STEC ainda não foi 
35esclarecida.  Acredita-se que a contribuição da 

entero-hemolisina na patogênese das doenças 

causadas por STEC seja semelhante à de outras 

hemolisinas: o acesso ao elemento químico ferro, 

originário da lise dos eritrócitos, necessário ao 

metabolismo bacteriano e ao estímulo do cresci-
33mento de STEC.

Epidemiologia

O primeiro relato sobre E. coli produtora de 
36 toxina Shiga foi feito por Konowalchuck et al.,

em análise de cepas isoladas de pacientes com 
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diarreia. Estes autores verificaram o efeito 

citotóxico distinto e irreversível da toxina 

Shiga em células vero (linhagem celular de rim 

de macaco verde africano). A toxina identifi-

cada foi denominada de verotoxina, nomencla-

tura utilizada até hoje por alguns pesquisadores 
37

(VTEC).

Na América do Sul, o Uruguai, o Chile e, 

especialmente, a Argentina apresentam incidênci-

as de infecções humanas por STEC e de casos de 

SHU relativamente altas quando comparadas às dos 

países do hemisfério norte, fato que é atribuído aos 

hábitos alimentares e à alta prevalência de STEC 
38 em bovinos e em carne bovina. Na Argentina, país 

que faz divisa com o Estado do Rio Grande do Sul, 

Brasil, E. coli O157:H7 tem sido responsável por 

muitos casos de SHU, tornando essa síndrome uma 

doença endêmica. Nesse país, há um dos índices 

mais altos do mundo dessa doença, atingindo 12,2 

casos a cada 100.000 crianças menores de 5 anos de 
39idade, em 2002.  E. coli O157:H7 é o sorotipo 

predominante de STEC nos Estados Unidos, no 

Canadá, no Reino Unido e no Japão, ao contrário do 

que ocorre na Europa Continental, na Austrália e na 

América do Sul, onde outros sorotipos estão mais 

frequentemente envolvidos nos casos de infecções 
38

humanas.

Dentre as STEC, o sorotipo O157:H7 é o que 

apresenta maior expressão epidemiológica, 

reconhecido como patógeno em 1982, quando 

associado a dois surtos de colite hemorrágica de 
40origem alimentar nos Estados Unidos.  Os surtos 

foram relacionados à ingestão de hambúrguer de 

carne bovina mal cozido e, desde então, a STEC 

O157:H7 vem sendo apontada como causa de 

surtos que ocorreram primariamente no Canadá, 
3

Japão, Reino Unido e Estados Unidos.

Em 1999, somente nos Estados Unidos, foram 

estimados aproximadamente 100.000 casos de 

doenças, 3.000 hospitalizações e 90 mortes 

causadas pelas STEC. Muitos casos de infecções 

ocasionadas pelas STEC, nos Estados Unidos, são 

causados pela E. coli O157:H7, com uma estima-

tiva de 73.000 casos ocorridos a cada ano. As 

STEC não O157 também são importantes causas 
41de doenças diarreicas nos Estados Unidos.

No Brasil, até o momento, foram caracteriza-

das três cepas de E. coli O157:H7 isoladas de 

fezes de pacientes no Estado de São Paulo, pelo 

Instituto Adolfo Lutz (IAL). A primeira cepa foi 

isolada em 1990, de um paciente com 18 anos de 

idade, com diarreia, e que apresentava Aids. As 

outras duas cepas foram isoladas de uma paciente 

com 4 anos de idade, com diarreia sanguinolenta, 

e de um adulto, com diarreia severa, ambos 

hospitalizados no município de Campinas, São 
13

Paulo, em 2001.

O aumento gradativo de surtos de DTA 

causados por STEC em todo o mundo mostra a 

importância da obtenção de informações sobre 

a epidemiologia dessa bactéria e de seus 
5

reservatórios.

Este estudo tem como objetivo a revisão dos 

relatos sobre a ocorrência de Escherichia coli 

produtora de toxina shiga (STEC) no Brasil e sua 

importância em saúde pública, abordando os 

dados epidemiológicos em animais, alimentos 

e humanos.

MATERIAL E MÉTODO

Este trabalho de revisão foi elaborado com 

base em livros, manuais, artigos, teses de doutora-

do, revistas científicas e portais eletrônicos. 

Utilizaram-se as seguintes bases de dados: 

MEDLINE, LILACS, SciELO, Biblioteca 

Virtual de Saúde e Google Acadêmico, nos quais 

foram pesquisadas informações recentes sobre 
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Escherichia coli produtora de toxina shiga e sua 

ocorrência em animais, alimentos e humanos. Os 

unitermos pesquisados foram: Escherichia coli 

produtora de toxina Shiga, STEC, Toxina Shiga e 

Escherichia coli.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ocorrências em animais

O bovino é o principal reservatório de STEC, 

eliminando-as pelas fezes, as quais, de maneira 

direta ou indireta, atingem os seres humanos, 
6podendo causar doença.  STEC estão presentes 

no intestino, tanto do gado de corte como do 

gado leiteiro, e a excreção é mais comum em 

períodos quentes. A prevalência é maior em 

animais jovens e o agente pode permanecer 

viável nas fezes bovinas, no pasto e na água, por 
42

até dois anos.

Na América do Norte, bovinos representam os 

maiores reservatórios de STEC, mas em países 

como Austrália, os ovinos têm maior importância 
43

como reservatório.  Mais de 100 sorotipos de 

STEC foram isolados de ovinos em diversos 
44

países.  Amostras de STEC já foram isoladas de 

animais como cabras, cavalos, cachorros, pássa-
43

ros e cervos.

De acordo com o Quadro 1, a positividade de 

STEC em bovinos nos estudos relatados variou de 

1,4 a 71%.

Em quatro estados brasileiros e na região 

centro-oeste do país, 78 diferentes cepas de STEC 

foram isoladas de espécies animais distintas, 

sendo que em 50 delas foi possível a identificação 

dos antígenos somáticos e flagelares, além de 

outros cinco sorogrupos. STEC sorotipo O157:H7 

foi isolada de animais nos estados do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Paraná.

45No estudo de Cerqueira et al.,  a prevalência 

de STEC em bovinos no Estado do Rio de Janeiro 

(71%) está entre os valores mais altos relatados, 

sendo que os de maior proximidade foram 
51

descritos no Estado do Paraná (57%),  seguido do 
56

estado de São Paulo (54%)  e no gado leiteiro do 
47

Rio Grande do Sul (49%).  Esses valores foram 

muito superiores aos encontrados no estado de 
58

Santa Catarina (2,5%).  Cepas não O157 STEC 

foram predominantes em todos os estados, 

conforme o Quadro 1.

O sorotipo O118:H16 foi isolado apenas no 

estado de São Paulo e na região Centro-Oeste. Já 

os sorotipos O113:H21; O178:H19; O79:H14; 

O88:H25; O22:H16 e O174:H21 foram encontra-

dos nos estados de São Paulo e Paraná.

Apesar do maior número de estudos analisa-

dos serem referentes ao estado de São Paulo (10), 

o estado do Paraná foi o que apresentou maior 

número e diversidade de sorotipos (24), descritos 

a seguir: O15:H27; O22:H8; O74:H42; O82:H8; 

O91:H21; O110:H2; O116:H21; O139:H19; 

152:H8; O156:H21; O163:H19; O175:H21; 

O176:H18; O10:H42; O17:H41; O41:H2; 

O98:H41; O113:H12; O117:H8; O124:H11; 

O159:H21; O179:H8; O181:H4; O6:H34. 

60
No estudo de Pigatto et al.  STEC foram 

classificadas em 34 sorotipos distintos, destacan-

do os seguintes: O22:H8 e O22:H16 (7%), sendo 

que o sorotipo O22:H8 foi predominante em 
51

outros estudos realizados no Paraná,  porém não 

em outros estados.

Em São Paulo houve isolamento de 16 sorotipos 

não encontrados em outros estados (sorotipos 

O111:H8; O77:H18; O98:H17; O7:H10; O174:H8; 

O8:H21; O55:H19; O175:H49; O7:H7; O119:H2; 

O75:H8; O87:H16; O146:H21; O128:H2; 

O5:H19; O16:H10). 
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Quadro 1. Distribuição de isolamento de STEC, por sorotipo, município e amostras biológicas de animais analisadas, Brasil, 1999 a 2012

Município/
 

Estado (Referência)
Ano

 
Produto analisado

 

Isolamento de STEC
 

Sorotipo(s)/Sorogrupo(s) isolado(s) 
Nº %

Rio de Janeiro – RJ 
45

Cerqueira et al.  
1999  Fezes de gado saudável 139/197 71% O157:H7 e outros sorotipos 

Estado de São Paulo 
Leomil et al.46

 
SI Fezes de bezerros 44/344 12,7% O111:NM, O111:H8 e O118:H16  

Estado do Rio Grande 
do Sul Moreira et al.47

 
SI Fezes de bovinos  119/243  49% NS 

Região centro-oeste do 
Brasil Salvadori et al.48

 
SI Fezes de bezerros com diarreia  102/205 49,8% O26:NM; O111:NM; O118:H14; O118:H16

Estado de São Paulo 
Irino et al.14

 
SI Fezes de bovinos  39/153 25,5% 

O113:H21, O178:H19, O79:H14, O77:H18, 
O88:H25, O98:H17 

Região Noroeste do 
Estado de São Paulo 
Rigobelo et al.49

 

agosto 2001 a 
maio 2002 

Cepas isoladas de fezes de 
bezerros com diarreia 

9/173 5,2% O114, O119, O125, O126, O55, O128  

Região de Pelotas – RS 
Sandrini et al. 50

 

dezembro de 1999 
a dezembro de 
2000 

Fezes de bovinos sadios  119/243  48,9% O157:HNT, O157:NM, O91:NM e O112:NM  

Estado do Paraná 
Farah 51et al. 

maio a agosto de 
2001 

Fezes de bovinos  61/107 57% 

O15:H27, O22:H8, O74:H42, O79:H14, 
O82:H8, O88:H25, O91:H21, O110:H2, 
O113:H21,O116:H21, O139:H19, 152:H8, 
O156:H21, O157:H7, O163:H19, O163:H, 
O174:H21, O175:H21, O176:H18, O177:H-, 
O178:H19, ONT:HNT, ONT:H-, ONT:H2, 
ONT:H7, ONT:H8, ONT:H16, ONT:H18, 
ONT:H19, ONT:H21, ONT:H25  

Estado de São Paulo 
Aidar-Ugrinovich et al.52

 
SI 

264 amostras de fezes de 
bezerros com diarreia e 282 
amostras de fezes de bezerros 
saudáveis 

55/546 10% 
O7:H10, O22:H16, O111:H (-),
O119:H(-), O174:H21 

Ituverava – SP 
De Paula e 

53Marin
janeiro e 
dezembro de 2006 

Fezes de cachorro 

12/92 
isolados/25 
amostras 

13% Não O157  

Estado de São Paulo 
Rigobelo et al.54

 

fevereiro de 2006  
e junho de 2007 

Carcaças de bovinos 3/216 1,4% Não O157  

Estado de São Paulo 
Vettorato37

 
SI Fezes de ovinos  56/100 56% ONT:H8, ONT:H-, O75:H-, O174:H8, O5:H- 

Estado do Paraná 
Pigatto55 

dezembro de 2002 
a novembro de 
2003 

Fezes de bovinos  70/190 37% 

ONT:H7, O22:H8, O22:H16, ONT:H21, 
O10:H42, O17:H41, O41:H2, O98:H41, 
O113:H12, O117:H8, O124:H11, O159:H21, 
O175:H21, O179:H8, O181:H4, ONT:H8, 
O113:H21, O174:H21, ONT:H -, OR:H10, 
O6:H34, O74:H42, O79:H-, O82:H8, 0110:H2, 
O178:H19, ONT:H2, ONT:H10, ONT:H12, 
ONT:H16, ONT:H25, ONT:H38, ONT:H41, 
OR:H18 

São Paulo – 
56

SP Ayala  SI 

Isolados de bovinos  14/24 54% 
O8:H21, O55:H19, O175:H49, O7:H7, 
O119:H2, O111:H8  

Isolados de ovinos 15/22 68% 

ONT:H8, O174:H8, O75:H8, O87:H16, 
ONT:H16, O146:H21, O128:H2, ONT:H14, 
ONT:H19, O5:H19, O16:H10  

Isolados de coelho  0/24 0% - 

Isolados de macaco 0/20 0% - 

Isolados de cães  0/22 0% - 

Região de Ribeirão 
Preto – SP Stella57 

SI Fezes de bovinos  86/466 18,45% 
O114, O142, O125, O55, O126,  
O158, O157:H7 

Santa Catarina – PR
58Costa et al.

SI 
Conteúdo intestinal e fragmentos 
de órgãos de leitões diarreicos  

2/80 2,5% NS 

São Paulo-SP Carvalho 
et al.59 

SI 
Swab retal de bovinos 42/100 42% Não O157:H7 

Swab de carcaças de bovinos  27/100 27% Não O157:H7 

Ocorrência de Escherichia coli produtora de toxina Shiga (STEC) no Brasil e sua importância em saúde pública/Caldorin M, et al.



página 12

BEPA 2013;10(110):4-20

Esses dados sugerem uma distribuição 

heterogênea dos sorotipos de STEC nas dife-

rentes regiões do país.

50
No estudo realizado por Sandrini el al.  em 

amostras de fezes de bovinos oriundas de 60 

propriedades da bacia leiteira de Pelotas, 

observou-se que em propriedades onde era 

realizado algum tipo de tratamento da água, a 

prevalência de animais com STEC era menor 

do que nas propriedades que não realizavam 

qualquer tipo de tratamento. Ainda, condições 

ambientais, como escassez ou excesso de 

chuva e elevadas temperaturas, contribuíram 

significativamente para o aumento da 

prevalência de animais infectados com 

STEC. Características da propriedade, tais 

como tamanho (pequenas propriedades), 

número de animais (pequeno número de 

animais) e encerramento de vacas em cochei-

ras à noite, foram relacionadas à maior 

prevalência de animais infectados com 

STEC. Embora o maior número de isolamen-

tos de STEC não tenha ocorrido nos animais 

jovens, a este grupo etário pertenceu a maioria 

dos isolamentos de sorogrupos patogênicos 

para humanos. 

A dieta alimentar do animal também está 

diretamente relacionada à excreção de STEC, 

principalmente no rebanho confinado. A 

influência da dieta está na habilidade da 

Escherichia coli em desenvolver resistência ao 

pH ácido, aumentando o risco de doenças de 

origem alimentar no ser humano. Normalmen-

te, a acidez estomacal é uma barreira efetiva à 

infecção dos patógenos alimentares. Porém, a 

adaptação que a STEC sofreu no rúmen do 

bovino a torna capaz de sobreviver a este 
61

mecanismo de defesa.

56 37Nos estudos de Ayala  e de Vettorato,  a 

alta prevalência de STEC em rebanho ovino, 

respectivamente 68% e 56%, confirma, 

também, esses animais como um potencial 

reservatório para amostras STEC.

Ocorrências em Alimentos

O Quadro 2 apresenta a positividade de 

STEC em diferentes fontes alimentares de 

origem animal, além da água para o consumo 

humano e animal, oriundas dos estados de São 

Paulo, Tocantins e Rio Grande do Sul, cuja 

prevalência variou de zero a 18,1%.

Quadro 2. Distribuição de isolamento de STEC, por sorotipo, município e produtos analisados, Brasil, 1999 a 2011

Município/Estado  
(Referência)

Período Produto analisado Isolamento de STEC  Sorotipo(s)  
Isolado(s)Nº %

Região de Pelotas – RS 
50Sandrini et al.  

dezembro de 1999 a 
dezembro de 2000 

Água de consumo 
humano 
Água de consumo 
animal 
Leite cru 

3/60 
 

5/60 
 

3/60 

5% 
 

8,35% 
 

5% 

NS 
 

NS 
 

NS 

Ribeirão Preto – SP 
Bergamini 62et al. 

março a dezembro de 
2002 

Carne moída crua 4/114 3,50% O93:H19, ONT:HNT, 
ONT:H7, O174:HNT 

Araguaia – TO  

63Paneto et al. 
fevereiro e Julho de 
2003 

Queijo minas frescal 
(produzido com leite cru) 

3/50 6% NS 

Taquaritinga – SP
Rodolpho e 64Marin

março 2004 a janeiro 
2005 

Carne moída e  
Moedor de carne 

2/91 
2/154 1,39% Não 0157 

Região de Ribeirão Preto – SP 
57Stella  

S/I 
Amostra de Leite - leite 
do tanque de expansão 
Água 

4/22 
 

0/21 

18,10% 
 

0% 

NS

-

 

Cidade de São Paulo – SP 
65Lucatelli  

julho 2010/ e 
junho/2011  

Carne moída 1/248 0,40% O157:H7 
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Apesar do pequeno número de estudos com 

isolamento e sorotipagem de STEC disponíveis 

na literatura, observam-se sete diferentes 

sorotipos.

62
Conforme relatado em Bergamini et al.;  

64 65Rodolpho e Marin e Lucatelli,  a carne moída 

crua pode chegar contaminada ao consumidor. 
64Rodolpho e Marin  isolaram STEC em moedor 

de carne indicando a possibilidade de transferên-

cia do patógeno para outras porções por meio da 

reutilização deste equipamento (contaminação 

cruzada).

Os microorganismos podem formar biofilmes 

no moedor e em utensílios como as facas utiliza-

das para o corte das carnes, desprendendo-se para 

os alimentos conforme entram em contato com 
65

eles.  Medidas como o emprego de boas práticas 

na manipulação e o cozimento total de carnes são 

de extrema importância para a saúde pública.

Considerando a elevada frequência de STEC em 

bovinos de diversas regiões do Brasil e que essas 

bactérias podem entrar em contato com o leite 

durante a ordenha, conforme relatado nos estudos 
57 50

de Stella  e Sandrini el al.,  existe a possibilidade 

de contaminação de queijos, o que foi demonstrado 
63no trabalho de Paneto et al.  No Brasil, o queijo tipo 

Minas Frescal é amplamente consumido pela 

população devido, principalmente, ao baixo 

custo. Esse queijo possui elevado teor de umidade 

e muitas vezes é preparado com leite cru, sendo 

vulnerável à proliferação de STEC, representando 

um perigo à saúde. A presença deste patógeno 

também tem sido relatada em países com melhores 
66,67

padrões higiênico-sanitários.

Cabe mencionar estudos em que não houve 

isolamento de STEC em produtos cárneos, 
68

como os realizados por Marques,  em 130 
69

amostras de hambúrgueres; por Ristori et al.,  a 

partir de 100 amostras de carne moída crua 

adquiridas no comércio varejista do município 
70

de São Paulo; Costa,  em 552 amostras de 

produtos cárneos refrigerados no município de 
71

São Paulo; Silveira,  em 95 amostras de carne 

moída provenientes de diferentes municípios do 
72estado do Rio Grande do Sul e Alvares,  em 100 

amostras de cortes bovinos e 100 amostras de 

cortes de frango adquiridos no varejo da Grande 

São Paulo.

Ocorrências em Humanos

O Quadro 3 apresenta a positividade de 

STEC a partir dos escassos estudos em humanos 

no Brasil, cujos índices de isolamento, restritos 

aos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, 

variaram de 0,6 a 6,3%, sendo isolados 10 

diferentes sorotipos.
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Quadro 3. Distribuição de isolamento de STEC, por sorotipo, município e amostras biológicas humanas analisadas, Brasil, 1976 a 1999 

Município/Estado
 

 Período estudado
 

 Produto analisado 
Isolamento de STEC

Sorotipo(s) isolado(s) Nº %

Porto alegre – RS  
Cantarelli et al.

73
 

novembro 1995 a  
Junho 1996 

Cepas isoladas de fezes 
de crianças jan/16 6,25% O91:H21 

São Paulo – SP  
Guth et al.

74
 

Abril de 1989 a  
Março de 1990 

Amostras de fezes de 
crianças 3/505 0,59% O111:NM  

Estado de São Paulo  
Vaz et al.

75
 

1976 a 1999 Cepas de E.coli isoladas 
de Humanos 

29/2.607 1,11% 
O26:H11, O55:H19, 
O93:H19, O111:NM, 
O111:H8, O118:H16  
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Cabe acrescentar que os achados laboratoriais 
 13

referentes ao estudo realizado por Irino et al.  não 

constam no Quadro 3, pois o objetivo do estudo 

baseou-se apenas na pesquisa de E. coli O157:H7 

produtoras de toxina shiga, revelando o isolamen-

to de cepas de três pacientes oriundos do estado de 

São Paulo, sendo um no ano de 1990 e os outros 

dois em 2001.

76No estudo de Vaz et al.,  observou-se a 

predominância dos sorotipos O111:NM (44,8%), 

seguido por O111:H8 (24%) e O26:H11 (13,8%) 

entre as cepas STEC identificados em São Paulo 

no período de 1976 a 1999, sendo descritos pela 

primeira vez a associação de outros sorotipos, 

como O55: H19, O93:H19 e O118:H16 com 
75

infecções humanas no Brasil. Guth et al.  também 

revelou predominância do sorotipo O111:NM nas 

três amostras positivas para STEC isoladas de 

fezes de crianças.

76 77Vaz et al.  e Irino et al.  revelaram o isola-

mento, em humanos, de sorotipos não O157 

como O111:NM e O118:H16, que também 

foram encontrados em estudos realizados em 
46animais oriundos do estado de São Paulo  e 

48 76região Centro-Oeste.  Vaz et al.  ainda isolaram 

sorotipos também presentes em fezes de bovinos 
56no estado de São Paulo (O55:H19)  e 

46,56(O111:H8)  e o sorotipo O93:H19 encontrado 

em carne moída crua no município de Ribeirão 
62Preto-SP.  O sorotipo O77:H18, isolado por 

77Irino et al.,  também foi relatado em estudo 

realizado em fezes de gado leiteiro do estado de 
14São Paulo.  

O sorotipo O91:H21, encontrado em uma 

amostra humana no Rio Grande do Sul, entre 1995 
74e 1996,  foi também isolado em bovinos no estado 

51do Paraná, no ano de 2001.

Os humanos são mais comumente expostos a 

amostras de STEC não O157, pois estas são 

encontradas com maior frequência em animais, 

e como fonte de contaminação de alimentos e 
44água.  Nos Estados Unidos, estima-se que entre 

20 a 50% das infecções humanas provocadas por 
78

STEC sejam causadas por sorotipos não O157.

79Guth et al.  relatou o isolamento de uma cepa 

STEC pertencente ao sorotipo O26:H11 em um 

paciente do sexo masculino, de 8 meses de idade, 

que apresentava anemia, oligúria, edema nas 

extremidades inferiores, diarreia aguda, trombo-

citopenia e insuficiência renal, levando a um 

diagnóstico de SHU. A cepa expressava os genes 

stx1, Ehx e eae. Este é o primeiro relato de STEC 

O26:H11 como agente causador de SHU no 

Brasil, já tendo sido descrito como causador de 

CH e SHU em outros países, e foi o segundo 

sorotipo mais frequente (13,8%) encontrado no 
76estudo de Vaz et al.  Esses resultados mostram a 

importância da pesquisa de cepas STEC não O157 

em pacientes com CH e SHU.

CONCLUSÃO

Apesar da possibilidade dos achados laborato-

riais de STEC no Brasil apresentados neste 

estudo não representarem a totalidade dos relatos 

efetuados no país sobre o assunto, devido à 

investigação ter ocorrido exclusivamente por 

materiais impressos e publicados na internet 

(conforme as bases de dados já mencionadas), 

pode-se concluir que:

! A positividade de STEC nos estudos 

avaliados variou de 1,4 a 71%; de 0 a 

18,1%; e de 0,6 a 6,3%, em bovinos; 

fontes alimentares de origem animal e 

água; e em amostras clínicas humanas, 

respectivamente, em que se observam 

diferenças significativas nas taxas de 

isolamento e também dos sorotipos 

encontrados.
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! A presença de STEC em bovinos confir-

ma que estes animais podem representar 

uma fonte de infecção humana. Embora 

tenha sido observada baixa ocorrência de 

STEC em alimentos, os produtos de 

origem animal, quando ingeridos crus ou 

mal cozidos, constituem risco à saúde da 

população. Por isso a importância das 

boas práticas de manipulação em toda a 

cadeia alimentar, desde o produtor até o 

consumidor.

! Os estudos apontam uma predominância 

de STEC não O157:H7 no rebanho 

bovino e ovino, nos alimentos e nos 

humanos, mostrando a importância da 

pesquisa de STEC não O157:H7 e de seus 

fatores de virulência.

! O sorotipo O111:NM foi o mais frequente 

entre as cepas de STEC isoladas em 

humanos em nosso meio desde 1989, 

representando, portanto, grande importân-

cia em nossa comunidade. Estudos com 

maior atenção aos seus fatores de virulên-

cia devem ser considerados.

! Embora a incidência de infecção em 

humanos por STEC seja relativamente 

baixa, a severidade dos sintomas e a 

frequência de sequelas justificam a 

intensificação de sua pesquisa sistemática 

em laboratórios clínicos.
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