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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 carnívoros silvestres são 
expostos a patógenos que comumente causam 
morbidade e mortalidade em sua população. 
Essa exposição ocorre devido à invasão 
antrópica na natureza e o consequente contato 
entre os animais. Carnívoros de vida livre 
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exploram grandes áreas e caçam diferentes espécies de presas, tornando-se mais 
propícios ao risco de infecção e transmissão de patógenos. A presença de carnívoros 
em cativeiro facilita o desenvolvimento de doenças e representa uma grande ameaça 
de extinção das espécies por estarem confinados em áreas relativamente pequenas. 
Este trabalho tem como objetivo fazer um levantamento bibliográfico da importância 
do estudo do perfil sanitário de carnívoros silvestres de vida livre e mantidos em 
cativeiro. O trabalho relata as principais doenças que acometem estes animais e as 
consequências do contato entre carnívoros silvestres e animais domésticos, bem como 
métodos laboratorias utilizados para determinadas doenças que possam adquirir.
PALAVRAS-CHAVE: Conservação; Epidemiologia; Fauna Silvestre

THE IMPORTANCE OF THE HEALTH PROFILE STUDY FOR WILD CARNIVORS: 
REVIEW OF LITERATURE

ABSTRACT: Wild carnivores are exposed to pathogens that commonly cause morbidity 
and mortality in their population. This exposure occurs due to the anthropic invasion of 
nature and the consequent contact between animals. Free-living carnivores exploit large 
areas and hunt different species of prey, becoming more prone to the risk of infection 
and transmission of pathogens. The presence of carnivores in captivity facilitates the 
development of diseases and poses a great threat of extinction of species because 
they are confined in relatively small areas. This work aims to make a bibliographic 
survey of the importance of the study of the health profile of wild carnivores of free life 
and kept in captivity. Reporting the main diseases affecting these animals and contact 
between wild carnivores and domestic animals, as well as laboratory methods used for 
certain diseases they may acquire.
KEYWORDS: Conservation; Epidemiology; Wild fauna

1 |  INTRODUÇÃO

Os animais silvestres têm importância fundamental na manutenção e preservação 
da biodiversidade, atuando sobre a vegetação e a cadeia alimentar, retirando dela 
energia para garantir sua sobrevivência. Constitui um recurso primário e sua presença 
na natureza é um índice de integridade e vigor do habitat (CARVALHO, 1995). Os 
carnívoros silvestres são expostos a patógenos que comumente causam morbidade 
e mortalidade em animais domésticos e que historicamente, já causaram mortalidade 
em carnívoros de vida livre em outros continentes. Os animais domésticos também são 
reservatórios para agentes patogênicos enfermidades, por isso é necessário que se 
avalie de forma mais aprofundada o real papel destes animais no ciclo epidemiológico 
das doenças, realizando estudos que determinem se eles são importantes na 
transmissão de patógenos para animais silvestres (JORGE et al., 2010). Esta revisão 
de literatura tem como objetivo descrever a importância do estudo do perfil sanitário de 
carnívoros silvestres de vida livre e de cativeiro.
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2 |  MATERIAIS E MÉTODO

Este estudo constituiu-se de uma revisão bibliográfica realizada no mês de agosto 
de 2018. Consultaram-se livros e apostilas adquiridos na biblioteca da Universidade 
Estadual do Maranhão (UEMA) - campus São Luís/MA e artigos científicos disponíveis 
em bases de dados online. As palavras chaves utilizadas na busca de literaturas foram 
epidemiologia, fauna silvestre, conservação, carnívoros silvestres e perfil sanitário.

3 |  O PERFIL SANITÁRIO DE CARNÍVOROS SILVESTRES DE VIDA LIVRE

O aumento da atividade antrópica em áreas naturais e a consequente aproximação 
de animais domésticos podem levar a uma maior exposição de carnívoros de vida livre 
a patógenos (JORGE et al., 2010). Traçar perfis bioquímicos, hematológicos e clínicos 
são fundamentais para diferenciar animais sadios de doentes em seus habitats naturais 
(AZEVEDO, 2014). A incidência de patógenos em carnívoros de vida livre é descrita 
em diversos trabalhos, como é o caso de furões-de-patas-negras (Mustela nigripes) 
que sofreram com o surto de cinomose, apresentando alta mortalidade (WILLIAMS et 
al., 1988). Populações isoladas de carnívoros silvestres sofreram com a introdução 
do vírus da raiva, provocando surtos subsequentes em indivíduos de lobos cinzentos 
(Canis simensis) (RANDALL et al., 2006). Os carnívoros exploram grandes áreas 
de vida livre e caçam diferentes espécies de presas, portanto o risco de infestação 
por ectoparasistas se torna maior (EMMOS, 1997; OLIVEIRA, 1994). Ácaros foram 
encontrados em uma população de quatis-de-nariz-branco (Nasua narica), entre 
os anos de 1994 e 1996, na região oeste do México (VALENZUELA; CEBALLOS; 
GARCIA, 2000). Em Nova Xavantina (MT) um casal de cachorrosvinagres (Speothos 
venaticus) foi diagnosticado com a presença de ácaros da espécie Sarcoptes scabiei 
(JORGE, 2008).

4 |  O PERFIL SANITÁRIO DE CARNÍVOROS SILVESTRES EM CATIVEIRO

Quando os animais silvestres são mantidos em cativeiro, o problema de doenças 
pode se agravar devido, principalmente, à grande proximidade entre os indivíduos. 
Ocorrência de parasitos em animais alojados em zoológicos pode variar de acordo com 
os tipos de práticas de manejo, a profilaxia da doença e o tratamento administrado. O 
estado nutricional dos animais cativos influencia diretamente no aumento ou diminuição 
da resistência às doenças. Algumas possíveis fontes de infecções observadas nesses 
locais estão relacionadas a roedores nativos ou a pássaros silvestres que têm acesso 
ao cativeiro (SNAK et al., 2017). Nem sempre o manejo sanitário é eficaz e o ambiente 
zoológico acaba se tornando um local de disseminação de inúmeras doenças até 
mesmo zoonóticas (SILVA, 2014). Muitos animais não apresentam sintomatologia 
clínica, mesmo estando infectados, portanto, são reservatórios em potencial. Ainda, a 
alta densidade de animais pode tornar mais difícil o controle das fases parasitárias no 
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ambiente, propiciando a autoinfecção ou reinfecção (LIMA et al., 2014).

5 |  O CONTATO ENTRE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CARNÍVOROS SILVESTRES

A rápida expansão das populações humanas aumenta o contato de animais 
domésticos com os animais silvestres, exacerbando riscos de transmissões de 
doenças infecciosas, uma das principais causas de declínio populacional da vida 
silvestre (ZAGO, 2008; GORDON et al., 2015). As implicações epidemiológicas da 
dispersão de doenças interferem drasticamente nas populações animais, tanto 
em cativeiro como em vida livre (CUBAS; SILVA; DIAS, 2006). As perturbações 
ambientais podem produzir adensamentos populacionais, favorecendo a transmissão 
direta de patógenos, ou mesmo aumentando o estresse dos indivíduos, devido ao 
aumento da competição ou a redução de alimento, tornando-os mais suscetíveis as 
enfermidades (CUBAS; SILVA; DIAS, 2006). O vírus da cinomose canina (CDV; família 
Paramyxoviridae, gênero Morbillivirus) é um exemplo de ameaças. Este agente causou 
surtos em diversos mamíferos silvestres: chacais de dorso preto (Canis mesomelas); 
leões (Panthera leo); hienas malhadas (Crocuta crocuta); raposas-do-deserto (Vulpes 
zerda); macacos rhesus (Macaca mulatta) e espécies aquáticas, incluindo focas-de-
baikal (Phoca sibirica) e focas do mar Cáspio (Phoca caspia), dentre outros (GORDON 
et al., 2015).

6 |  MÉTODOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE DOENÇAS

O estudo macro e microscópico de patologias é uma forma de análise 
tradicional tanto para investigação dessas enfermidades como diagnóstico. Os 
exames citológicos constituem importante meio de diagnóstico de muitas doenças, 
principalmente neoplasias malignas, agentes infecciosos e parasitários. O material 
para análise citológica pode ser obtido por meio de raspagem de pele, mucosas, 
secreções e líquidos (urina, líquido amniótico, entre outros). A imuno-histoquímica é o 
método que utiliza anticorpos como reagentes específicos para detecção de antígenos 
presentes em células ou tecidos. É utilizada para identificar elementos estranhos, como 
microorganismos de difícil reconhecimento, como vírus, fungos, bactérias e outros 
agentes infecciosos (LUIGI, 2013).

7 |  CONCLUSÃO

Os animais silvestres de vida livre e de cativeiro estão expostos a inúmeras 
doenças comuns aos animais domésticos. A presença de patógenos em populações 
de carnívoros silvestres dificulta o crescimento populacional e a busca por alimentos, 
prejudicando o ecossistema destes animais. Destarte, é necessário traçar um perfil 
sanitário dos carnívoros silvestres vulneráveis para identificar possíveis agentes 
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patogênicos, sempre garantindo a conservação e o bem-estar destes animais.
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