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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 realização de exames 
hematológicos em aves é de fundamental 
importância. Esses exames podem auxiliar 

no diagnóstico de doenças e também no 
monitoramento do bem-estar físico desses 
animais e para isso é importante que as 
amostras estejam em boas condições e em 
quantidade adequada. Porém é importante 
salientar que alguns fatores podem ser limitantes 
na realização destes exames, desde a escolha 
do anticoagulante (dependendo pode chegar a 
causar hemólise) até a realização de contagem 
manual do hemograma, fator este que se dá 
pelo fato de esses animais possuírem hemácias 
e trombócitos nucleados, o que inviabiliza a 
contagem automatizada (muito mais precisa). 
Este trabalho teve como objetivo descrever os 
principais fatores limitantes na realização de 
exames hematológicos em aves, como forma 
de tentar minimizar futuros erros.  
PALAVRAS-CHAVE: aves, hematologia, 
hemograma, diagnóstico.

LIMITING FACTORS IN PERFORMING 

HEMATOLOGICAL EXAMS IN BIRDS

ABSTRACT: Hematologic exams are a very 
important tool to diagnose bird’s injuries. More 
than that, these exams can help monitoring its 
animal’s well-being, so it’s important to have 
good quality samples. However, it’s important 
to point that some factors can limit to perform 
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these exams, which deserves special attention since the choice of the anticoagulant (some of 
them can cause hemolysis) until the manual blood cells count in the hemogram, this can be a 
problem because the birds red cells and the thrombocytes are nucleated, which unviable an 
automatic count (that are way more precise). This article’s objective is to describe the main 
limiting factors in the performance of hemograms in birds, trying to minimize future mistakes.
KEYWORDS: birds, hematology, hemogram, diagnosis.

1 |  INTRODUÇÃO

A hematologia é uma ferramenta importante para o complemento de informações 
clínicas na hora de fechar um diagnóstico. Além do bem-estar animal, ela é útil quando se 
deseja realizar um monitoramento populacional adjacente, já que a saúde da população é 
um reflexo das condições do ambiente no qual ela está inserida. Quando se trata de aves, 
muitas vezes os sinais clínicos não ficam evidentes nas primeiras fases das doenças, mas 
com a observação de alterações hematológicas, essas doenças podem ser diagnosticadas 
e tratadas precocemente (VILA, 2013).

A utilização do hemograma como ferramenta de diagnóstico complementar em 
espécies de aves de produção, silvestres e exóticos é delicada. A pouca quantidade de 
informações disponíveis na literatura sobre parâmetros hematológicos dessas aves leva a 
uma dificuldade na interpretação, bem como a diagnósticos imprecisos (GOULART, 2006). 
Segundo Thrall (2004), os valores hematológicos podem sofrer influências de estado 
nutricional, sexo, idade, habitat, estação do ano, estado reprodutivo, trauma, criação e 
estresse ambiental.

É evidente a dificuldade da realização e interpretação do hemograma em aves, 
que vem desde a escolha do melhor anticoagulante a ser utilizado até a recuperação 
do paciente. Apesar de cada vez mais surgirem trabalhos sobre o assunto, as literaturas 
são escassas, principalmente quando se tratando de valores referenciais. Mesmo diante 
dessas dificuldades deve-se destacar que o hemograma é um exame complementar 
muito importante na rotina, o que justifica o seu estudo, aperfeiçoamento e padronização 
de técnicas pensando no bem-estar dos animais. Sendo assim, objetivou-se realizar 
um levantamento bibliográfico sobre os fatores limitantes na realização de exames 
hematológicos em aves.

2 |  METODOLOGIA

A revisão de literatura foi realizada através da consulta de artigos na internet, 
optando-se por dados das principais fontes de publicações científicas da atualidade. 
Foram selecionados artigos na língua portuguesa e inglesa, que utilizaram métodos e 
técnicas para abordagem da hematologia em aves. 
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3 |  REVISÃO DE LITERATURA

A hematologia tem como função principal monitorar a saúde geral do animal, avaliando 
a capacidade de transportar oxigênio e suas células de defesa, para defender-se contra 
agentes infecciosos (VOIGT, 2003).  Vários estudos comprovam que a maior parte das 
aves com alguma patologia apresentam alterações hematológicas (VILA, 2013).

Os principais locais de coleta sanguínea em aves são: a veia jugular direita, veia 
ulnar (ou da asa) e a metatarsiana medial. A espécie influenciará na escolha do local 
(CLARK et al., 2009). Apesar de exceções, a veia jugular direita é a escolha preferencial 
na maioria das espécies. Considerando as duas jugulares, a direita é a de eleição por ser 
mais superficial e, portanto, de mais fácil acesso (CAPITELLI e CROSTA, 2013).

Para uma coleta bem feita, é necessária uma boa contenção. (CAPITELLI e CROSTA, 
2013). É importante lembrar-se durante a contenção que o mecanismo de respiração das 
aves não apresenta a musculatura diafragmática e com isso a compressão exagerada dos 
sacos aéreos durante a contenção pode impedir a ventilação e levar a asfixia (RITCHIE 
et al., 1994). Segundo Cïrule et al. (2012) o estresse que ocorre na contenção leva a 
alterações nos parâmetros hematológicos.

 Clark et al. (2009) descreve que na maioria das espécies de aves não é recomendado 
o uso de garrote, pois nestes animais pode predispor a formação de hematomas. Para a 
melhor visualização da veia pode-se usar álcool a 70%, mas sempre lembrando que este 
em excesso provoca hemólise.

Uma amostra de boa qualidade é essencial no exame hematológico, resultado de 
uma coleta bem feita, com técnica e cuidado no procedimento (CLARK et al., 2009). Nas 
aves, um dos fatores limitantes mais comuns, é o reduzido volume da amostra sanguínea, 
em comparação a qualquer outro animal. A quantidade que pode ser retirada de sangue 
depende do estado de saúde do animal e do peso corporal, quando o animal apresenta 
um grau de comprometimento maior, é preciso reduzir a quantidade de sangue a ser 
extraída (CLARK et al., 2009). Em alguns estudos foi constatado que existe uma rápida 
recuperação após perdas de sangue em aves (CLARK et al., 2009), este fenômeno é 
observado pois a vida média das hemácias das aves é mais curta que nos mamíferos e 
com isso a regeneração também é mais rápida (CAPITELLI e CROSTA, 2013). 

A maior diferença entre aves e mamíferos é que as aves tem seus eritrócitos e 
trombócitos nucleados, fator que atrapalha as contagens automatizadas. O principal 
leucócito nas aves é o heterófilo, equivalente ao neutrófilo dos mamíferos. Deste modo, 
as contagens feitas na rotina utilizando aparelhos automáticos em mamíferos não são 
aplicáveis em aves, o indicado é o uso de técnicas manuais (CAPITELLI e CROSTA, 
2013).

O anticoagulante mais recomendado tanto para amostras sanguíneas de aves como 
de mamíferos destinados à análise hematológica é o ácido etilenodiaminotetracético 
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(EDTA), pois provoca poucas alterações nas amostras (CAPITELLI e CROSTA, 2013). 
Um estudo com 10 araras (Arara sp) feito por Harr et al. (2005) comparava amostras que 
apresentavam os anticoagulantes EDTA, citrato e heparina em exames de hematologia 
e bioquímica sérica, e observou-se que os resultados de análises em EDTA e heparina 
apresentaram resultados equivalentes.

No entanto, em algumas espécies o EDTA provoca hemólise. Quando este não for 
uma opção, o ideal seria a heparina lítica, mesmo tendo como desvantagem a formação 
de agregados plaquetários e leucocitários (CAMPBELL, 1994; CÂNDIDO, 2008) além 
de impedir a coloração de leucócitos no esfregaço. Quando a heparina é utilizada, é 
de extrema importância a rapidez em fazer os esfregaços sanguíneos (até 6 horas), 
para evitar alterações na morfologia das células (ZINKL, 1986). Um estudo feito em 20 
avestruzes (Struthio camelus L.) por Sabino et al. (2010) comparou amostras de sangue 
destes animais em EDTA e em heparina e chegou à conclusão de que a heparina provoca 
menos alterações na qualidade do sangue e seus constituintes nessa espécie animal. 

Como método mais correto para prevenir a ocorrência de hemólise, a amostra de 
sangue deve ser homogeneizada imediatamente ao ser depositada no tubo, recomendando-
se que os esfregaços sanguíneos sejam confeccionados em até uma hora após a coleta, 
e o restante da amostra refrigerado por no máximo 24 horas (KRAFT, 1998).

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das dificuldades da realização de exames hematológicos em aves é importante 
que seja estabelecido um protocolo a ser seguido desde a preparação do material até 
o momento do envio da amostra ao laboratório. Eliminando os erros pré-analíticos, 
podemos minimizar os problemas de interpretação que podem surgir futuramente na 
clínica. Outros estudos também são necessários, visando uma ampliação do banco de 
dados hematológicos referente à grande variedade de espécies de aves. Também são 
necessários estudos para a melhoria das técnicas, principalmente em mecanismos de 
contagem automatizada de células, pois os mesmos são mais precisos que as contagens 
manuais.
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