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APRESENTAÇÃO

O conhecimento é o ato ou efeito de conhecer, na Medicina Veterinária este 
conhecimento é adquirido a partir da graduação (ensino), da pesquisa e da extensão, 
abrangendo conteúdos básicos, comuns a muitos cursos da área de saúde e agrárias 
(como biologia celular, bioestatística, biofísica, sociologia, entre outras) e conteúdo 
específico da profissão. Este conhecimento adquirido em sala é aplicado em campo 
através das práticas e da pesquisa, onde podemos unir o ensino com a prática, 
registrando nossos achados em artigos, daí vem a importância dos relatos de caso, 
onde buscamos passar aos leitores nossa experiência com algo novo ou diferente do 
que normalmente vemos no nosso dia-a-dia.

Desta forma este e-book traz uma compilação de capítulos sobre esta produção 
de conhecimento na Medicina Veterinária, trazendo relatos de casos, pesquisas e 
formas de ensino, aproveite para aperfeiçoar seu conhecimento e adquirir novos.

Bons estudos!

Valeska Regina Reque Ruiz
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RESUMO: Os estudos dos cromossomos 
mostraram que a maioria das espécies de 
mamíferos tem o sistema de determinação do 
sexo do tipo XX/XY, onde fêmeas são XX, e 
machos XY. O presente caso foi relatado em um 
gato que foi levado à clínica para procedimentos 
de rotina. Constatou-se então que o animal 
se tratava de um gato macho de pelagem 
cálico, vulgarmente conhecida como tricolor. 
Essa pelagem é caracterizada pela presença 
das cores preto, laranja e branco ao longo do 
corpo do animal, distribuídas em manchas. Os 
genes para expressão das cores preto e laranja 
estão intimamente ligados ao cromossomo X. 
Machos normais são cromossomicamente XY 
e as fêmeas são XX, logo, o macho só pode 
apresentar cor laranja ou preto em um animal. 
Vale salientar que, em condições como estas, 
o que comumente ocorre é que ao invés do 
macho possuir dois cromossomos sexuais 
(XY), eles possuem três (XXY), uma condição 
que em humanos, é chamada Síndrome de 
Klinefelter. Também podem ser atribuídos 
casos de quimerismo ou mosaicismo. Essas 
condições podem ser identificadas por meio 
de um exame cariotípico e é importante para 
posterior conduta em relação às patologias 
reprodutivas que o gato pode vir a desenvolver 
futuramente, pois conclui-se que gatos machos 
de pelagem cálico são estéreis.
PALAVRAS-CHAVE: anomalia, cromossomos, 
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genética.

MALE CAT (FELIS CATUS) CÁLICO/TRICOLOR - CASE REPORT

ABSTRACT: Studies of chromosomes have shown that most mammals species have 
system of determination of the sex of the type XX/XY, in which females are XX, and 
males are XY. The present study is about a cat that was taken to the veterinary clinic 
for routine procedures. It was discovered that was a calic male cat, better known as 
tricolor. This coat is characterized by the presence of colors black, orange and white 
along the animal body, distributed in stains. The genes that determine the colors black 
and orange are connected to chromosome X. Normal males have chromosomes 
XY and females are XX, therefore, males can only have colors orange or black. It’s 
important to say that, in conditions like these, is common that males have three sexual 
chromosomes (XXY), instead of two (XY), condition that in humans is called Klinefelter 
syndrome. There is also cases of chimerism and mosaicism. These conditions can 
be identified through karyotype exam, which is important to verify future reproductive 
pathologies, because calic male cats are sterile.
KEYWORDS: anomaly, chromosomes, genetic.

1 |  INTRODUÇÃO

Os estudos dos cromossomos mostraram que a maioria das espécies de 
mamíferos tem o sistema de determinação do sexo do tipo XX/XY (STANSFIELD, 
1974), no entanto, podem ocorrer mutações entre as espécies. Mutações ou 
aberrações cromossômicas são alterações que ocorrem no número ou na estrutura 
dos cromossomos (OTTO, 2012). Nas espécies com um sistema de determinação do 
sexo XY, as fêmeas têm dois cromossomos X, enquanto os machos têm apenas um.

O cromossomo X possui uma vasta carga gênica, ao passo que o Y é um 
cromossomo de tamanho reduzido que tem como função básica a determinação do 
sexo masculino (GRAVES, 1995). Por possuírem dois exemplares do cromossomo X, 
as fêmeas possuem um sistema de inativação chamado Inativação de X ou Hipótese 
de Lyon (LYON, 1961), onde um dos seus cromossomos X são inativados, deixando 
apenas um ativo, igualando a carga gênica de cromossomos X entre machos e fêmeas 
(GRIFFITHS et al., 2008). Gatas de pelagem cálico sofrem essa inativação em vários 
pontos do corpo, onde em locais com pelos laranja o X ativo determina a cor laranja, 
e locais com pelos pretos possuem o X ativo responsável pela expressão da cor preta 
(PAZZA; KAVALCO, 2015). Gatos machos com pelagem cálico normalmente possuem 
dois cromossomos X (GRIFFITHS et al., 2008), ou seja, nascem com uma cópia extra 
do X, e sofrem o mesmo processo de inativação do X que ocorre em fêmeas. O presente 
caso foi relatado em um gato de pelagem cálico do sexo masculino que foi levado 
à clínica para procedimentos de rotina, e tem como objetivo salientar a importância 
em registrar a incidência de gatos machos tricolores, por se tratar de um caso raro, 
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pouco explorado entre os profissionais de medicina veterinária, e por envolver o 
desenvolvimento de possíveis patologias reprodutivas, já que esses animais nascem 
estéreis e podem desenvolver neoplasias.

2 |  MATERIAL E MÉTODOS UTILIZADOS

Um felino, macho, sem raça definida, com 6 meses de idade, de pelagem tricolor 
(laranja, preto e branco), foi levado à clínica para administração de vacinas como 
procedimento de rotina. Constatou-se então, que o animal se tratava de um gato 
macho de pelagem tricolor, visto que essas características são uma condição rara, 
com poucos casos registrados. 

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

O gato foi encaminhado à clínica veterinária (Figura 1) para realizar suas vacinas 
de rotina e o caso foi registrado (Figura 2). Se tratando da cor da pelagem dos 
mamíferos em geral, a sua divisão depende da natureza e distribuição do pigmento 
(OTTO, 2012). Vale destacar que 1% dos gatos nascidos tricolores são machos.

Um par de cromossomos distintos proporciona a base para a determinação do 
sexo na maioria dos animais, e esses cromossomos são conhecidos como cromossomos 
sexuais (RAMALHO et al., 2000). Machos normais são cromossomicamente XY 
e as fêmeas são XX, logo, o macho é heterogamético, por produzir dois tipos de 
gametas, e a fêmea, por produzir um, é homogamética (STANSFIELD, 1974). As gatas 
heterozigotas para o loco O, que está situado no cromossomo X, apresentam em seu 
corpo áreas de pelagem de cor “laranja” e áreas de cor não laranja, que seriam as 
cores preto ou marrom (OTTO, 2012), este fenômeno ocorre devido à inativação do X 
(LYON, 1961), onde fêmeas tricolores possuem áreas do corpo com o cromossomo X 
de gene O ativo (cor laranja), e em outras, o cromossomo X ativo é o de gene o (cor 
não-laranja). Os machos, por possuírem cromossomos XY, tendem a nascer com as 
manchas de cor preto ou laranja, e não com as duas, como pode ocorrer em fêmeas. 
Machos nascidos com pelagem tricolor apresentam, em sua maioria, cariótipo 39, XXY 
(OTTO, 2012), condição que em humanos é conhecida como Síndrome de Klinefelter. 
Outra anomalia cromossômica que pode envolver esses casos são o mosaicismo, 
onde o animal apresenta duas populações de células no organismo, mas de mesma 
origem embrionária (GRIFFITHS et al., 2008), ou quimerismo, onde o animal também 
apresenta duas populações celulares, mas originadas de zigotos diferentes (BORGES-
OSÓRIO; ROBINSON, 2013) que, em uma determinada fase do desenvolvimento 
embrionário, se fundem.
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Figura 1. Gato tricolor na clínica para consulta de rotina

Figura 2. Gato macho tricolor.

4 |  CONCLUSÃO

No caso relatado, não há como afi rmar que o animal possui mais de um 
cromossomo sexual X, já que não foi realizado o cariótipo do mesmo, porém, a literatura 
afi rma que gatos machos nascidos com pelagem tricolor apresentam uma rara condição 
genética nos cromossomos sexuais, condição essa que pode ser caracterizada por 
Síndrome de Klinefelter, quimerismo ou mosaicismo, onde uma dessas anomalias pode 
ser confi rmada por meio de um exame cariotípico. Vale ressaltar que o caso é pouco 
disseminado entre os profi ssionais de medicina veterinária, sendo importante também 
a nível clínico, já que nessa condição o animal nasce estéril, sendo aconselhada 
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castração para evitar o desenvolvimento posterior de neoplasias reprodutivas.
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