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APRESENTAÇÃO

A ciência é o caminho que nos leva a avançar com segurança em direção a soluções, 
o processo investigativo é inevitável para se conseguir uma solução paliativa ou definitiva 
para os diversos processos fisiopatológicos que acometem os animais. É com esse 
propósito que essa obra de “Investigação Científica e Técnica em Medicina Veterinária 
2” está sendo disponibilizada, um e-book que de forma primorosa passeia pelos mais 
diversos temas da ciência animal, trazendo reflexões científicas e esclarecimentos para os 
profissionais que trabalham nessa área tão nobre que a Zootecnia e Medicina Veterinária.

Os autores estão localizados nas mais diversas regiões do Brasil, conferindo 
diversidade aos assuntos abortados pelos pesquisadores. Os capítulos trazem consigo um 
apanhado de revisão bibliográfica e de experimentação cientifica sobre vários assuntos, 
como: radiologia e ultrassonografia, procedimentos anestésicos e cirúrgicos, viroses, 
ambiência animal, protocolos anti-helmínticos, exames hematológicos, tratamentos de 
tumores e alternativas de alimentação de ruminantes.

Percebe-se com os temas citados acima que é uma coletânea de assuntos de 
suma importância para atualização de estudantes e profissionais, que encontram nesses 
capítulos uma revisão diversificada das principais informações da medicina veterinária 
atual.  Tornando esse e-book como uma obra técnica cientifica a ser disponibilizada a 
todos aqueles que pretendem encontrar uma fonte confiável e objetiva sobre os mais 
diversos assuntos da ciência animal.

Alécio Matos Pereira
Sara Silva Reis

Wesklen Marcelo Rocha Pereira
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RESUMO: A erliquiose monocitotrópica 
canina se caracteriza por doença de suma 
importância na clínica médica de pequenos 
animais, especialmente por se tratar de 
doença de grande prevalência e altos 
índices de adoecimento. O agente etiológico 
envolvido nesta moléstia se trata da bactéria 
gram-negativa intracelular obrigatória a 
Ehrlichia canis, e sua transmissão se dá por 
meio do vetor Rhipicephalus sanguineus, 

também conhecido popularmente como 
“carrapato marrom do cão”. As principais 
manifestações clínicas relacionadas às 
infecções por esta riquétsia são prostração, 
diminuição da coloração de mucosas, febre, 
hepatomegalia, esplenomegalia, distúrbios 
do apetite, e a susceptibilidade do paciente 
à ocorrência de diáteses hemorrágicas, uma 
vez que grande parte dos quadros clínicos 
cursa com trombocitopenia. Além disso, a 
variabilidade do quadro clínico se relaciona, 
especialmente, com a fase da infecção na 
qual o animal se encontra (aguda, subclínica 
ou crônica). O diagnóstico decorre da reunião 
das informações clínicas acerca do histórico 
do paciente, da observação dos sinais clínicos 
no exame físico, e das provas laboratoriais 
adicionais, fato que inclui a hematologia 
clínica, testes sorológicos (diagnóstico 
indireto) e provas moleculares (diagnóstico 
direto), com a sensibilidade de cada prova 
laboratorial se relacionando  intimamente com 
as referidas fases da doença. Por este motivo, 
o presente trabalho tem por objetivo revisar o 
referido tema, especialmente no que se refere 
aos métodos diagnósticos disponíveis, sua 
indicação e sua empregabilidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Ehrlichia canis, 

http://lattes.cnpq.br/6154454640673124
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hemoparasitose, diagnóstico, erliquiose, Rhipicephalus sanguineus

EHRLICHIOSIS IN DOGS: DIAGNOSIS REVIEW

Abstract: Canine monocytotropic ehrlichiosis is     characterized by a disease of 
paramount importance in the medical clinic of small animals, especially because it is a 
disease of great prevalence and high rates of illness. The etiologic agent involved in this 
disease is the gram-negative intracellular bacteria that is obligatory to Ehrlichia canis, 
and its transmission occurs through the vector Rhipicephalus sanguineus, also popularly 
known as “brown dog tick”. The main clinical manifestations related to infections by 
this rickettsia are prostration, decreased coloration of the mucous membranes, fever, 
hepatomegaly, splenomegaly, appetite disorders, and the patient’s susceptibility to the 
occurrence of hemorrhagic diathesis, since a large part of the clinical conditions progresses 
with thrombocytopenia. In addition, the variability of the clinical picture is especially 
related to the stage of infection in which the animal is (acute, subclinical or chronic). 
The diagnosis results from the gathering of clinical information about the patient’s history, 
observation of clinical signs on physical examination, and additional laboratory tests, a 
fact that includes clinical hematology, serological tests (indirect diagnosis) and molecular 
tests (direct diagnosis), with the sensitivity of each laboratory test, closely related to the 
referred phases of the disease. For this reason, the present study aims to review the 
referred topic, especially with regard to the available diagnostic methods, their indication 
and their employability.

Keywords: Ehrlichia canis, Rhipicephalus sanguineus, hemoparasites, ehrlichiosis, 
diagnosis

1 |  INTRODUÇÃO 

A erliquiose é uma das doenças infecciosas zoonóticas que pode acometer os cães, 
gatos, equinos, ruminantes e os humanos, foi descoberta em 1935 na Algéria (HARRUS & 
WARNER, 2011) e dois anos depois recebeu esse nome em homenagem ao pesquisador 
alemão Paul Ehrlich(MARTINEZ, 2015), é causada por bactérias (bacilos) gram-negativas, 
intracelular obrigatória de células hematopoiéticas maduras ou imaturas, em especial as 
células do sistema mononuclear fagocitário (monócitos e macrófagos) e granulócitos. 
São conhecidos vários agentes da família Anaplasmataceae como a Ehrlichia canis, E. 
chaffeensis e E. ruminantum e a E. ewingii que por sua vez apresenta uma predileção 
por eosinófilos e neutrófilos. A E. canis, alvo do artigo é considerado agente etiológico da 
erliquiose monocítica canina (EMC). (MARTINEZ, 2015). A erliquiose pode acometer cães 
de qualquer idade, raça ou sexo. Seu vetor é popularmente conhecido como “carrapato-
marrom-do-cão” chamado Rhipicephalus sanguineus que se infecta ao ingerir células 
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infectadas de animais com erliquiose e posteriormente inocula a Ehrlichia quando realiza 
a hematofagia em outro cão. (DAGNONE e COSTA, 2018; GROVES, 1975; MENDONÇA 
et al., 2005). Sua transmissão se dá durante o processo de parasitismo por ninfas e/ou 
adultos do R. sanguineus, o qual a bactéria é transmitida por transmissão transestadial 
(transmissão da bactéria presente nas larvas, para as fases de ninfa e adulto). Como 
não há a transmissão transovariana (transmissão para ovos e larvas) da E. canis em 
carrapatos, as larvas contidas no carrapato não são de importância na transmissão, 
todavia podem se infectar, assim mantendo a infecção até o estágio adulto. (GROVES et 
al., 1975; LABRUNA, 2007; HARRUS et al., 1998). 

2 |  SINAIS CLÍNICOS 

A doença tem um curso de incubação que leva em torno de 8 a 20 dias e pode ser 
caracterizado por algumas manifestações clínicas, hematológicas e bioquímicas, que se 
divide em 3 fases: aguda (2-4 semanas), subclínica ou assintomática (meses ou anos) 
e crônica. Na fase aguda as riquétsias se multiplicam nas células mononucleares da 
circulação e se espalha por vários órgãos tais eles como linfonodos, baço e fígado (ISOLA 
et al. 2012; MYLONAKIS & THEODOROU, 2017; MENDONÇA, 2005; BALTAZAR et al., 
2015; HARRUS & WARNER, 2011). Dentre os sinais clínicos temos: febre, mucosas pálidas, 
prostração, anorexia, linfadenopatias, espleno e/ou hepatomegalia, trombocitopenia, 
também encontra-se as lesões oculares como uveíte anterior, coriorretinite, papiledema, 
hemorragia na retina e presença de infiltrados perivasculares da retina (MENDONÇA, et 
al., 2005; BALTAZAR, et al., 2015;HARRUS & WARNER, 2011; NAKAGHI et al., 2008;SÁ 
et al., 2018). Os cães imunocompetentes nessa fase são capazes de eliminar o parasita 
ou, periodicamente, acabam desenvolvendo a fase crônica da doença, que se caracteriza 
pela hipoplasia medular, piorando o prognóstico. (HARRUS et al., 1997).

3 |  DIAGNÓSTICO

O diagnóstico decorre da reunião das informações clínicas e das provas 
laboratoriais como hemograma e bioquímico, testes sorológicos e provas moleculares.
(MENDONÇA et al., 2005;NAKAGHI et al., 2008). O esfregaço sanguíneo através do 
exame bacterioscópico para detecção de mórulas dentro dos leucócitos é característico 
de erliquiose, porém ainda assim é inespecífico, uma vez que pode ser confundido com 
outras hemoparasitoses, como Babesia spp entre outros (KAEWKONG et al., 2014).Já o 
isolamento, através da célula do macrófago canino (DH82) é uma técnica que laboriosa, 
que consome muito tempo e é limitado a pesquisas laboratoriais.(KEYSARY et al., 2001). 
Os exames sorológicos como Ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) e Reação de 
imunofluorescência indireta (RIFI) são usados para quantificar os anticorpos presentes 
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no sangue periférico e muito requisitados na rotina, contudo durante a fase hiperaguda 
(período de soroconversão da doença) pode apresentar um falso negativo pela ausência da 
soroconversão, logo, tendo uma desvantagem em relação ao exame molecular. (HARRUS 
& WARNER, 2011; BALTAZAR et al., 2015).2015).Testes de detecção molecular como a 
reação em cadeia pela polimerase (PCR), e/ou qPCR (PCR quantitativo) e/ou nested 
PCR, são precisos no diagnóstico pois utilizam “primers” específicos para a identificação 
de E. canis e apresentam melhores resultados por serem de alta especificidade e detecta 
o DNA do material genético do patógeno assim que infecta o organismo,logo são mais 
fidedignos no diagnóstico final pois possibilitam uma precocidade em relação aos exames 
sorológicos supracitados, pois também os animais que apresentem soropositividade não 
necessariamente demonstram sinais clínicos da doença em questão. (MARTINEZ, 2015; 
HARRUS ,2011; MENDONÇA, 2005; NAKAGHI, 2008; ELIAS, 1992; BALTAZAR et al, 
2015). Na Tailândia, pesquisadores utilizaram ainda o método de pirosequenciamento, 
assim aumentando ainda mais sua especificidade na detecção da doença. (KAEWKONG 
et al., 2014).

4 |  CONCLUSÃO

Concluiu-se com o presente estudo que a E. canis possui uma vasta variedade de 
testes laboratoriais confirmatórios, e a conclusão diagnóstica definitiva deve ser baseada 
no conjunto de manifestações clínicas apresentadas pelo animal e exames laboratoriais.
Os exames sorológicos como RIFI e ELISA são seguros entretanto podem apresentar 
um falso negativo na fase hiperaguda da doença dificultando o diagnóstico primário, 
logo o exame molecular PCR se mostrou o mais seguro e de alta confiabilidade pois é 
altamente específico e passível de detecção logo que o patógeno parasita as células 
do animal, independente da fase da doença. Por último existe também a técnica de 
pirosequenciamento que se mostrou de alta especificidade e eficaz podendo fornecer 
futuramente uma alternativa para um diagnóstico rotineiro de erliquiose canina.
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