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APRESENTAÇÃO

A necessidade de ser um profissional cada dia mais capacitado passa pelo 
compromisso do estudo constante e pela oportunidade de acesso a um material 
atualizado e de qualidade, é com esse proposito que vem o lançamento desse e-book 
“A Pesquisa nos Diferentes Campos da Medicina Veterinária”, com texto escrito 
de forma clara e direta, trazendo muitos assuntos atuais no campo da medicina 
veterinária, proporcionando ao leitor uma viagem científica e agradável, pelo cuidado 
que os autores dos capítulos tiveram em convidar especialistas com longa experiencia 
em cada área a ser abordada.

Os assuntos são diversos para facilitar atualização dos leitores, que precisam 
saber de temas como: homeopatia e imunidade em gado leiteiro, bem-estar dos 
equídeos, vísceras de bovinos na alimentação, óleo de neem para Chrysomya 
megacephala, babesiose em cães, mormo, pesquisa do vírus zika e alfavírus, 
leishmaniose visceral, habronemose cutânea, topografia vertebromedular de cateto e 
sertolioma benigno em cão. A abordagem de cada tema traz uma pesquisa minuciosa 
pelos principais artigos da área, propiciando uma fácil revisão sobre os temas, tornando 
essa obra uma fonte cientifica nas mais diversas áreas da ciência animal.

Os estudantes e profissionais da área hoje sofrem em busca de uma fonte 
revisada e cientifica, pois, a internet nem sempre entrega um material revisado por 
pesquisadores da área de estudo. O que deixa esse livro ainda mais interessante, por 
ser uma obra baseada em pesquisa, e referencias confiáveis no mundo científico da 
medicina veterinária. Sendo o e-book esclarecedor para todos que desejam estudar 
os assuntos aqui expostos.

Alécio Matos Pereira
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CAPÍTULO 5

BABESIOSE EM CÃES: ARTIGO DE REVISÃO COM 
ÊNFASE SOBRE SEU DIAGNÓSTICO 

Data de aceite: 15/05/2020

Vanessa Feliciano de Souza
Rafael Molina Figueiredo

RESUMO: A babesiose, conhecida como 
"doença do carrapato", é uma patologia 
infecciosa causada por protozoários do gênero 
Babesia spp., que parasitam eritrócitos e os 
destróem. São heteroxenos e em cães seu 
vetor mais comum é o carrapato marrom 
(Rhipicephalus sanguineus).  A babesiose é 
uma doença silenciosa, sendo dividida em não 
complicada ou grave. O animal pode demorar a 
apresentar manifestações clínicas, tais 
como anemia, fadiga, vômitos e hipertermia. 
É possível prevenir a babesiose controlando 
infestações por carrapatos, usando acaricidas e 
colares específicos, por tempo determinado. A 
evolução da babesiose pode ser aguda e rápida, 
sendo necessário um diagnóstico preciso e 
eficiente, para que não haja complicações 
clínicas. Não possui predisposição por 
idade ou sexo de seus hospedeiros. Para o 
diagnóstico é essencial à realização de exames 
complementares, tais como hemograma, 
ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA), 
Imunofluorescência Indireta (IFI) e Reação em 
Cadeia de Polimerase (PCR). 

PALAVRAS-CHAVE: Anemia hemolítica. 
Babesia canis.  Riphicephalus sanguineus.

INTRODUÇÃO 

A babesiose é uma afecção comum, 
conhecida popularmente como a “doença do 
carrapato”. Encontrada frequentemente dentro 
da rotina clínica veterinária de importância 
mundial (GREENE et al, 2015a). Os primeiros 
relatos de parasitos localizados dentro das 
hemácias ocorreram na África em 1896, 
e o primeiro relato de babesiose canina 
especificamente ocorreu nos EUA em 
1934, cerca de 40 anos depois. (GREENE et 
al, 2015b).

Babesia spp. é um protozoário 
intraeritrocitário pertencente ao filo 
apicomplexa (GREENE et al, 2015c), dispõe 
de um ciclo flexível, uma vez que pode 
demorar dias, meses ou anos até que o animal 
demonstre suas manifestações clínicas. 
Além disso, é dependente das condições 
nutricionais e imunológicas que o animal se 
encontra. Devido sua prevalência por regiões 
tropicais e subtropicais é recorrente no Brasil 
(BRANDÃO,2012a). Foi descrito a variação de 
mais que 100 espécies e cada uma delas com 
sua especificidade de hospedeiros (seja cães, 
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gatos, equinos, etc.), são classificadas de acordo com seu tamanho e considerados 
heteróxenos, pois necessitam de um animal vertebrado e um carrapato para completar 
seu ciclo (GREENE et al, 2015d). 

A babesiose é transmitida através da picada do carrapato infectado com o 
parasita. Os carrapatos podem parasitar animais que convivem no mesmo ambiente 
como por exemplo em canis e parques de uso coletivo (GREENE et al, 2015e). Quando 
não diagnosticada de forma eficaz pode ocorrer diversas complicações no quadro 
clínico culminado na morte do animal (BRANDÃO,2012b; PELCZAR JR et al, 1996).

Para seu diagnóstico é necessária a realização de exames complementares, 
específicos. Dentre os exames complementares podemos citar: O hemograma, 
que é um exame de triagem, sorológico e totalmente inespecífico, ELISA, teste 
imunoenzimático que reconhece anticorpos e antígenos, Imunofluorescência Indireta 
(IFI) um  teste que possui antígenos fixados em sua lamina, também sorológico e 
quando positivo entra em reação com os anticorpos do animal e Reação em Cadeia 
de Polimerase (PCR) que é um técnica dentro da biologia molecular realizada a partir 
do DNA do animal  (ROCHA, 2013a; SARMA et al, 2019a).

O objetivo desse trabalho foi realizar revisão bibliográfica de caráter exploratório 
sobre babesiose em cães, com ênfase sobre seu diagnóstico.

DESENVOLVIMENTO

O trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas de caráter 
descritivo. Delineamento foi realizado por meio da documentação obtida pela revisão 
bibliográfica em nove artigos científicos e sete livros que discorriam sobre o tema. 
As perspectivas do estudo proposto trouxeram informações importantes sobre a 
babesiose em cães com ênfase sobre suas possíveis maneiras de diagnóstico 
proporcionando informações relevantes sobre um tema tão importante na Medicina 
Veterinária.

Há relatos de diversas espécies que transmitiram o protozoário para cães. Entre 
sua grande variedade podemos citar principalmente as subespécies B. canis canis 
Babesia c. vogeli, Babesia c. rossi (O’DWYER et al, 2009) e B. gibsoni, há relatos 
também de B. microti, sendo esta muito comum em roedores. Em casos específicos a 
babesiose pode acometer humanos, que pode ser facilmente confundida com malária 
(TORTORA et al, 2012; SARMA et al, 2019b; CHECA et al, 2019).

Assim como a variedade de espécies temos variações em relação aos seus 
vetores em sua literatura foi possível encontrar também outras espécies de carrapatos já 
relatadas que transmite a doença, sendo a mais encontrada  Rhipicephalus sanguineus 
(BICHARD,2013a; ARAÚJO et al, 2015a), seguida por Rangelia vitalli (SILVA, 
2019a) e Dermacentor reticulatus (FOUREI, 2019a). Quando pesquisada B. gibsoni 
foi constatada uma variação maior em sua forma de transmissão, esta espécie não 
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considera uma única espécie de carrapato como um vetor competente (GREENE et al, 
2015), se diferenciando ainda mais neste quesito.

Quando classificada Babesia canis é considerada grande e piriforme, que pode 
ocorrer em pares ou de forma isolada dentro dos eritrócitos, sendo mais comum quando 
encontrado de forma isolada B. gibsoni (GREENE et al, 2015f), de acordo com a fase 
em que a infecção está os tamanhos, quantidade e formato variam, tornando-se um 
obstáculo maior para alguns tipos de diagnóstico (GREENE et al, 2015g).

Um de seus vetores mais comuns é o Rhipicephalus sanguineus, conhecido 
popularmente como “carrapato marrom” (BICHARD, 2003b), que possui um ciclo 
evolutivo rápido, dividido em quatro fases (ovo, larva, ninfa e adulta). Vivendo no 
ambiente apenas em sua fase de ovo (DANTAS, 2010a). O vetor contribui para o ciclo 
da Babesia por meio de sua saliva, os esporozoítas do protozoário são liberados na 
corrente sanguínea do animal no momento em que o vetor (carrapato) se alimenta, e 
assim quando encontram os eritrócitos do sangue fazem a endocitose dos mesmos, 
se reproduzem de forma assexuada e acometem novos eritrócitos (GREENE et al, 
2015h). 

A babesiose acomete uma larga faixa etária de animais, não tendo preferência de 
sexo ou idade, podendo acometer desde filhotes até idosos (SILVA, 2019b, GREENE 
et al, 2015i). Sendo uma patologia que parasita os glóbulos vermelhos do sangue e os 
destrói, ocasiona anemia hemolítica regenerativa (BICHARD, 2003c).

As manifestações clínicas da babesiose incluem hipertermia, anorexia, apatia, 
vômito, hemorragia, anemia, icterícia esplenomegalia e trombocitopenia, que pode 
estar ligada com a lesão hemolítica, em casos graves possuem complicações como 
insuficiência renal aguda, coagulopatia, edema pulmonar, hepatopatia e até mesmo 
choque (ROCHA, 2013b; GREENE et al, 2015j).

Para a prevenção do carrapato, importante vetor da doença, é possível utilizar 
medicamentos acaricidas e colares específicos (FOUREI, 2019b; BEUGNET, 2019a). 
É de suma importância também realizar o controle ambiental do vetor, fazendo o 
manejo adequado do ambiente para que minimize a chance do vetor entrar em contato 
com novos hospedeiros. 

É importante ressaltar que dependendo do acaricida utilizado, para sua prevenção 
o mesmo pode permitir que o vetor parasite o animal sem se alimentar durante até 48h 
e não haja a transmissão do protozoário, mesmo com este intervalo é importante para 
que não ocorra a infecção o acaricida ser utilizado com intervalo de 28 dias (BEUGNET, 
2019b).

Babesiose pode ser adquirida de maneira horizontal, no ambiente, uma vez que 
os carrapatos passam por sua fase reprodutiva desprendidos de seus hospedeiros 
e após esta fase voltam a ter contato com o mesmo ou um novo hospedeiro ou até 
mesmo de um animal para outro, por contato, em brigas (DANTAS, 2010b; GREENE 
et al, 2015k), existe também a possibilidade do contágio através de transfusões 
sanguíneas, por isso é necessário realizar exames complementares, uma vez que os 
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protozoários estão localizados no interior das hemácias (CORRÊA, 2005). 
Seu diagnóstico é considerado difícil já que não possui sintoma patognomônico. 

A diferenciação entre as babesias é realizada de acordo com seus diferentes 
tamanhos (ARAÚJO et al, 2015b), para um diagnóstico se faz necessária a realização 
de exames complementares, dentro da rotina podemos solicitar hemograma, ELISA, 
imunofluorescência indireta (IFI) ou Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) (ROCHA, 
2013c; SARMA et al, 2019c). 

Hemograma é um exame comum na rotina, rápido e totalmente inespecífico, que 
permite identificar se o animal possui algum tipo de anemia, é possível também realizar 
o exame através do microscópio óptico, apesar de ser extremamente específico para 
observar hemoparasitas, o mesmo não é eficaz, pois, o não é encontrado o protozoário 
em todos os exames positivos, sendo sua porcentagem é de 0,001% por isto não 
é considerado um exame de eleição para seu diagnóstico (FURUTA, et al, 2009a; 
GREENE et al, 2015l). 

ELISA ou ensaios imunossorventes ligados a enzima é um teste 
imunoenzimático que reconhece anticorpos ou antígenos específicos, porém foi mais 
utilizado com a finalidade de estudos soroepidemiológicos do que para seu diagnóstico 
clínico, este teste não está disponível para comercialização para EUA e comumente 
utilizado no Brasil não só para Babesia, mas para várias doenças (GREENE et al, 
2015m; FURUTA, et al, 2009b).

IFI também consiste em um exame sorológico que reconhece anticorpos 
presentes em uma lâmina específica com antígenos pré-fixados que absorve luz 
ultravioleta (UV). Este é um teste comumente utilizado para o diagnóstico de babesias, 
possui uma maior variedade entre os laboratórios que fornecem o teste, seja em 
valores ou a quantidade de antígenos que o laboratório disponibiliza para testes. 
Como exemplo B. canis possui como anticorpos intitulados superiores a 64 em uma 
única amostra. Porém há relatos de que há falsos-negativos, sendo em porcentagem 
36% dos casos alguns cães não apresentaram anticorpos em testes realizados anti-
babesia (FOUREI, 2019b; GREENE et al, 2015n).

PCR que é um exame específico é uma técnica recente utilizada na biologia 
molecular, trabalha a partir das cópias em um fragmento de DNA, amplificando a 
amostra, e assim permitindo que se façam vários teste, se tornando mais específico, 
pois permite o reconhecimento do protozoário e sua subespécie, ex. ao invés de 
diagnosticar como Babesia spp. em seu resultado temos Babesia canis canis quando 
em relação ao agente procurado e considerado sensível e rápido, uma desvantagem 
pode ser a geração de falsos resultados positivos (SARMA et al, 2019d).

A melhora do paciente pode ser rápida (24h) ou demorado, podendo levar até 
7 dias, para o tratamento pode-se utilizar como fármacos diaminidinas e dipropionato 
de imidocarb, realizar transfusão sanguínea e dependendo do caso hemodiálise (caso 
o animal tenha insuficiência renal). Imidocarb é eficaz em relação a Babesia canis, 
em sua ação ele elimina a infectividade dos vetores (carrapatos) (CAMACHO, 2003; 
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GREENE et al, 2015o).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente estudo, após revisão do tema Babesiose concluímos que em cães, 
Babesia canis parasita intracelularmente os eritrócitos, que possui um ciclo dependente 
de animais vertebrados e de um vetor como o carrapato, e são classificados de acordo 
com seu tamanho microscópico. Este protozoário atua de maneira silenciosa, permitindo 
uma evolução flexível. O estado nutricional e imunológico do animal parasitado influencia 
muito no curso da afecção. Como seus sintomas são inespecíficos, a babesiose é 
considerada uma doença de diagnóstico clínico difícil, pois há necessidade de 
exames complementares. Na rotina médica veterinária são utilizados exames como 
hemograma, teste totalmente inespecífico para determinação de Babesia spp., ELISA, 
exame sorológico específico e de custo acessível, mas passível de falsos resultados, 
e com a finalidade maior para estudos, muito comercializado no Brasil, IFI foi um dos 
exames que mais encontrei dentro de relatórios para auxiliar no diagnóstico em alguns 
foi considerado o mais comum e utilizado, porém possui algumas restrições entre seus 
pacientes para um diagnóstico efetivo. Atualmente PCR, possui alta sensibilidade e 
especificidade, pois o método trabalha a partir da cópia do DNA do animal, porém é 
preciso critérios para que não haja erros em sua manipulação que possam gerar falsos 
resultados e comprometa o diagnóstico de seus pacientes. Entre todas as vantagens e 
desvantagens o mais recomendado é o PCR devido a sua precisão para o diagnóstico 
reconhecendo especificamente o protozoário, seguido pela IFI que é um dos testes 
mais utilizados.
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