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APRESENTAÇÃO
O e-book “Resultados Econômicos e de Sustentabilidade nos Sistemas nas 

Ciências Agrárias” de publicação da Atena Editora, apresenta, em seus 25 capítulos, 
estudos almejando a reflexão dos impactos no cenário econômico baseando-se nos 
sistemas de produção e suas óticas nas sustentabilidade, objetivando-se o manejo dos 
recursos naturais renováveis e qualidade de vida da população mundial. 

As ciências agrárias abrange diversas áreas de conhecimento, tais como a Agronomia, 
Zootecnia, Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal, Agronegócio, Medicina Veterinária, 
Sociologia, Economia e Administração Rural, entre outras. Ao longo dos anos tem-se 
intensificado a busca por sistemas de produção vegetal e animal de base sustentável, isto 
é, articulando a preocupação com o meio ambiente e os alicerces econômicos. No entanto, 
ainda existem alguns aspectos que devem ser elucidados, almejando o emponderamento 
das comunidades rurais e sua inserção no Agronegócio. O e-book apresenta discussões e 
reflexões dos diferentes setores agropecuários e suas contribuições na economia mundial, 
além de descrever práticas que contribuam no manejo sustentável dos sistemas nas 
ciências agrárias, e para a sociedade. 

Aos autores, os agradecimentos do Organizador e da Atena Editora pela dedicação 
e empenho na elucidação de trabalhos que irão contribuir no fortalecimento econômico e 
dimensões socioambientais. Esperamos contribuir no processo de ensino-aprendizagem 
e diálogos da necessidade da preocupação socioambiental e seus impactos positivos na 
cadeia do agronegócio, além de incentivar agentes de desenvolvimento, isto é, alunos 
de graduação, de pós-graduação e pesquisadores, instituições públicas e privadas de 
assistência e extensão rural na execução de práticas que promovam o desenvolvimento 
rural.

Uma ótima reflexão e leitura sobre os paradigmas da sustentabilidade econômica 
rural!

Cleberton Correia Santos
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RESUMO: A isoeritrólise neonatal felina, ou 
doença hemolítica do recém-nascido, acomete 
filhotes do tipo sanguíneo A ou AB nascidos 
de fêmeas do tipo B. Gatos do tipo sanguíneo 

B possuem aloanticorpos anti-A. Os filhotes 
adquirem os anticorpos maternos contra seus 
eritrócitos pela ingestão do colostro, causando 
hemólise intra e extravascular. Essa doença é 
rara porém a taxa de mortalidade é elevada, com 
morte ocorrendo na primeira semana de vida. 
Os principais sinais clínicos incluem anemia, 
icterícia, hemoglobinúria e urina vermelha escura. 
O objetivo deste trabalho é descrever a tipologia 
sanguínea felina, etiologia e sinais clínicos da 
isoeritrólise neonatal felina.
PALAVRAS-CHAVE: Anticorpos, colostro, 
hemólise, tipo sanguíneo.

ETIOLOGY, PATHOPHYSIOLOGY 
AND CLINICAL ASPECTS OF FELINE 

NEONATAL ISOERYTHROLYSIS: 
LITERATURE REVIEW

ABSTRACT: Feline neonatal isoerythrolysis, 
or neonate hemolytic disease, occurs in type A 
or type AB kittens born to a type B queen. Cats 
with blood type B have anti-A alloantibodies. 
Kittens acquire maternal antibodies against their 
erythrocytes by the ingestion of colostrum, causing 
intra and extravascular hemolysis. This disease 
is rare but the mortality rate is high with death 
occurring in the first week of life. The main clinical 
signs include anemia, jaundice, hemoglobinuria, 
and dark red urine. This paper aims to describe 
the feline blood type, etiology, and clinical signs 
of the feline neonatal isoerythrolysis.
KEYWORDS: Antibodies, colostrum, hemolysis, 
blood type.

1 |  INTRODUÇÃO
A isoeritrólise neonatal (IN) é uma 

enfermidade que ocasiona anemia hemolítica 
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imunomediada (ZACHARY; MCGAVIN, 2013). Essa doença acomete neonatos do tipo 
sanguíneo A ou AB que nascem de fêmeas do tipo sanguíneo B (STOCKHAM; SCOTT, 
2011). Os animais com isoeritrólise são saudáveis ao nascer porém desenvolvem 
a anemia hemolítica ao ingerir o colostro (HARVEY, 2012). O colostro da mãe contêm 
elevados títulos de anticorpos que quando ingeridos pelo filhote ocasionam hemólise. O 
risco da IN é maior em raças com alta prevalência do sangue tipo B (Persas, Abissínios, 
Himalaias, British de pelo curto, Cornish, Devon Rex, Ragdoll e Sagrado-da-Birmânia), 
porém a distribuição dos tipos sanguíneos variam pela região geográfica e raça (LITTLE, 
2012; JERICÓ et al., 2015). A IN pode ser prevenida pela tipagem sanguínea materna e 
paterna, não permitindo que o recém-nascido originário de acasalamentos incompatíveis 
tenha acesso ao colostro materno ou não permitindo o cruzamento de animais com tipos 
de sangue altamente incompatíveis (ZACHARY; MCGAVIN, 2013). A IN é uma enfermidade 
de elevada mortalidade e geralmente leva os neonatos a óbito na primeira semana de vida 
(FERREIRA; PASTOR, 2010). A presente revisão tem como objetivo descrever a tipologia 
sanguínea felina, etiologia e manifestações clínicas da isoeritrólise neonatal.

2 |  TIPOS SANGUÍNEOS
Existem três grupos sanguíneos bem conhecidos e clinicamente importantes em 

gatos: A, B e AB. Outro grupo potencialmente importante o Mik foi identificado (WEINSTEIN 
et al., 2007). O tipo A é o mais comum nos felinos. O tipo de sangue AB é muito raro e a 
frequência do sangue Mik é desconhecida (WEINSTEIN et al., 2007; LITTLE, 2012).

Os grupos sanguíneos são determinados por antígenos que ficam na superfície dos 
eritrócitos (LITTLE, 2012). Esses antígenos são compostos pelos ácidos neuramínicos. 
O N-glicolineuraminoácido determina o sangue do tipo A e o N-acetilneuroaminoácido 
determina o sangue do tipo B. A combinação de ambos neuroaminoácidos ocorre em gatos 
do tipo AB (WEISS; WARDROP, 2010; JERICÓ et al., 2015; PINTO et al., 2016).

Os felinos tem anticorpos naturais contra os antígenos de eritrócitos pertencentes a 
um grupo sanguíneo diferente do seu. A presença desses anticorpos naturais, denominados 
aloanticorpos, que são responsáveis pela IN e reações transfusionais em felinos. Os 
gatos tipo B possuem aloanticorpos Anti-A compostos por hemaglutininas e hemolisinas 
das classes IgM e IgG. Os gatos tipo A possuem aloanticorpos Anti-B compostos por 
hemaglutininas da classe IgM e hemolisinas da classe IgM e IgG. Os animais que pertencem 
ao grupo A possuem baixos títulos de anti-B de fraca ação. Os animais do tipo B possuem 
altos títulos de anti-A de forte ação. Gatos AB não apresentam aloanticorpos circulantes, 
uma vez que seus eritrócitos têm os dois antígenos em sua membrana (WEISS; WARDROP, 
2010; JERICÓ et al., 2015; PINTO et al., 2016). Os gatos do tipo A não são associados 
a isoeritrólise neonatal devido a fraca ação de seus aloanticorpos Anti-B (STOCKHAM; 
SCOTT, 2011). 

Em felinos, a IN não necessita de uma imunossensibilização materna prévia devido 
a ocorrência natural de aloanticorpos anti-A em fêmeas com sangue tipo B, assim, mesmo 
mães primíparas podem ter filhotes afetados (JHONSTON; KUSTRITZ, 2001; ZACHARY; 
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MCGAVIN, 2013). Os felinos desenvolvem esses aloanticorpos entre 6 e 8 semanas de 
idade, alcançando níveis séricos máximos por volta dos 3 meses (JERICÓ et al., 2015). 
Os felinos produzem estes aloanticorpos como resultado da exposição a antígenos em 
plantas, bactérias ou protozoários que são estruturalmente semelhantes aos antígenos de 
células vermelhas (LITTLE, 2012). 

Os tipos sanguíneos A e B são herdados de traços Mendelianos autossômicos 
simples via dois alelos no mesmo locus. O alelo do grupo A é dominante sobre o do B, e 
os animais que expressam fenótipo A podem ser homozigotos ou heterozigotos, enquanto 
os que expressam o fenótipo B são sempre homozigotos. O modo de herança do tipo AB, 
é recessivo para o tipo A e dominante para o tipo B (WEISS; WARDROP, 2010; JERICÓ et 
al., 2015; PINTO et al., 2016).

3 |  ETIOLOGIA E FISIOPATOGENIA
A isoeritrólise neonatal (IN) ocorre em filhotes do tipo sanguíneo A ou AB quando 

estes ingerem o colostro de uma fêmea tipo B.  O colostro da fêmea contêm elevados 
títulos de aloanticorpos anti-A que provocam hemólise nos eritrócitos do filhote (JERICÓ 
et al., 2015).

A placenta dos felinos é do tipo endoteliocorial. Essa placenta possui quatro camadas 
teciduais que atuam como uma barreira, impedindo a transferência de imunoglobulinas 
para o feto. Apenas uma pequena quantidade desses anticorpos conseguem chegar ao feto 
porém em quantidade insuficiente para causar hemólise na fase intrauterina (FERREIRA; 
PASTOR, 2010; LITTLE, 2012; TIZARD, 2014; TORRES; ZIMMERMANN, 2016). Assim, 
a maior quantidade de imunoglobulinas são obtidas através da ingestão do colostro. A 
absorção de imunoglobulinas no intestino ocorre devido a baixa quantidade de enzimas 
proteolíticas presentes no trato gastrointestinal do neonato. Além disso, o neonato possui 
receptores intestinais específicos para imunoglobulinas (FcRn) que permitem a sua 
absorção. A permeabilidade a imunoglobulinas no intestino é reduzida após 6 horas do 
nascimento devido a substituição das células que apresentam receptores FcRn por células 
que não expressam este receptor (TIZARD, 2014; TORRES; ZIMMERMANN, 2016). Os 
aloanticorpos colostrais maternos ingeridos são absorvidos pelo intestino, entram no 
sangue e em seguida se ligam aos antígenos na superfície dos eritrócitos do neonato. Os 
eritrócitos recobertos por anticorpo são então lisados por macrófagos ou complemento 
(STOCKHAM; SCOTT, 2011). A exposição aos fortes anticorpos anti-A hemolizantes leva à 
destruição maciça, muitas vezes fatal, de eritrócitos nos filhotes (LITTLE, 2012).

A gravidade dos sinais clínicos está relacionada com a quantidade de anticorpo 
colostral absorvido antes do fechamento do epitélio do trato intestinal. Uma vez que o 
epitélio intestinal se fecha, os filhotes não estão mais em risco para a isoeritrólise neonatal 
e, assim, podem ingerir o leite da mãe (LITTLE, 2012; HARVEY, 2012). A grande variedade 
de sinais clínicos que ocorrem em uma ninhada sugere que há diferença na absorção de 
anticorpos colostrais entre os filhotes (HOSKINS, 2001). Dependendo do título de anticorpos 
no sangue e colostro da mãe e a quantidade absorvida pelo filhote, a anemia hemolítica e 
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morte podem ocorrer nos neonatos 2 a 3 dias após o nascimento (DAY et al., 2000). 

4 |  MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
As principais manifestações clínicas nos animais com isoeritrólise são urina 

vermelha escura, hemoglobinúria, bilirrubinúria, icterícia, anemia e fraqueza com a morte 
na primeira semana de vida. Os sinais clínicos secundários são mucosas pálidas e aqueles 
relacionados à diminuição da oxigenação:  letargia, taquicardia, taquipnéia, colapso e 
morte. Hipoglicemia e acidose metabólica podem estar presentes e são associadas a 
amamentação parada ou diminuída. Aqueles que sobrevivem podem desenvolver necrose 
da ponta da cauda cuja causa está relacionada à hemaglutinação, formação de coágulos 
e necrose isquêmica. Os efeitos sistêmicos como a coagulação intravascular disseminada, 
anemia e insuficiência renal aguda são a aparente causa da morte nos neonatos que 
sofrem da enfermidade (DAY et al., 2000; HOSKINS, 2001; FERREIRA; PASTOR, 2010; 
LOPATE, 2012; HARVEY, 2012; TIZARD, 2014). Mesmo que os filhotes sejam removidos 
das mães nos primeiros sinais clínicos a mortalidade é elevada (JHONSTON; KUSTRITZ, 
2001; LOPATE, 2012).

5 |  CONCLUSÃO
A isoeritrólise neonatal é uma enfermidade rara porém com alta mortalidade. O 

conhecimento sobre a etiologia e fisiopatogenia dessa doença é essencial para o seu 
diagnóstico e, principalmente, a sua prevenção. A IN pode ser prevenida ao realizar a 
tipagem sanguínea dos progenitores e impedir o cruzamento de animais com tipo sanguíneo 
incompatível. 
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