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APRESENTAÇÃO
A obra “Política, Planejamento e Gestão em Saúde” emerge como uma fonte de 

pesquisa robusta, que explora o conhecimento em suas diferentes faces, abrangendo 
diversos estudos.

Por ser uma área que investiga processos de formulação, implementação, 
planejamento, execução e avaliação de políticas, sistemas, serviços e práticas de saúde, 
a sua relevância no campo das ciências da saúde é indiscutível, revelando a multiplicidade 
de aportes teóricos e metodológicos, de caráter interdisciplinar, transdisciplinar e 
multiprofissional, influenciados por diferentes campos de conhecimento. 

No intuito de promover e estimular o aprendizado dos leitores sobre esta temática, 
os estudos selecionados fornecem concepções fundamentadas em diferentes métodos de 
pesquisa.

Constituído por dez volumes, este e-Book é composto por 212 textos científicos que 
refletem sobre as ciências da saúde, seus avanços recentes e as necessidades sociais da 
população, dos profissionais de saúde e do relacionamento entre ambos.

Visando uma organização didática, a obra está dividida de acordo com seis 
temáticas abordadas em cada pesquisa, sendo elas: “Análises e Avaliações Comparativas” 
que traz como foco estudos que identificam não apenas diferentes características entre 
os sistemas, mas também de investigação onde mais de um nível de análise é possível; 
“Levantamento de Dados e Estudos Retrospectivos” correspondente aos estudos 
procedentes do conjunto de informações que já foram coletadas durante um processo de 
investigação distinta; “Entrevistas e Questionários” através da coleta de dados relativos ao 
processo de pesquisa; “Estudos Interdisciplinares” que oferecem possibilidades do diálogo 
entre as diferentes áreas e conceitos; “Estudos de Revisão da Literatura” que discutem 
o estado da arte da ciência baseada em evidência sugerindo possibilidades, hipóteses e 
problemáticas técnicas para a prática clínica; e, por fim, tem-se a última temática “Relatos 
de Experiências e Estudos de Caso” através da comunicação de experiência e de vivência 
em saúde apresentando aspectos da realidade clínica, cultural e social que permeiam a 
ciência no Brasil.

Enquanto organizadores, através deste e-Book publicado pela Atena Editora, 
convidamos o leitor a gerar, resgatar ou ainda aprimorar seu senso investigativo no 
intuito de estimular ainda mais sua busca pelo conhecimento na área científica. Por fim, 
agradecemos aos autores pelo empenho e dedicação, que possibilitaram a construção 
dessa obra de excelência, e o trabalho aqui presente pode ser um agente transformador 
por gerar conhecimento em uma área fundamental do desenvolvimento como a saúde.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
Fernanda Viana de Carvalho Moreto

Thiago Teixeira Pereira
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doenças dermatológicas em cães e gatos. Realizou-se análise documental retrospectiva 
de atendimentos feitos entre julho de 2018 e junho de 2019, para posterior planejamento 
de ação de educação em saúde. Dentre as 138 dermatopatias diagnosticadas em cães, 
21 (15,22%) eram transmissíveis aos seres humanos. Já nos gatos, das 32 dermatopatias 
detectadas 14 (43,75%) eram zoonoses. Os tutores e a comunidade em geral receberam 
informações relevantes para minimizar a chance de transmissão das dermatozoonoses aos 
seres humanos. A atuação multidisciplinar entre médicos veterinários permitiu que fossem 
traçadas estratégias acertadas na adoção de medidas terapêuticas, manejo ambiental, 
medidas preventivas e educação em saúde, implementando importantes preceitos da Saúde 
Única. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação em saúde, Saúde única, Zoonoses.

DERMATOPATHIES IN DOGS AND CATS IN JATAÍ, GOIÁS: RETROSPECTIVE 
STUDY WITH EMPHASIS IN ZOONOTIC SKIN DISEASES

ABSTRACT: The living between human beings and company animals brings countless 
benefits, however, occasionally diseases can be transmitted through contact with dogs 
or cats. Given the proximity between tutors and their animals, cutaneous demonstration 
diseases of zoonotic potential have a greater chance to spread. This study was aimed to 
perform the lifting of dermatopathies at the Veterinary Hospital of Jataí Federal University, with 
an emphasis on zoonotic skin diseases, in order to support extension actions and guidance 
for undergraduate students, residents and tutors about dermatological diseases in dogs and 
cats. It was conducted documental analysis of attendance made between July 2018 and June 
2019, for posterior health-education action. Among the 138 diagnosed dogs, 21 (15.22%) 
were transmitted to human beings. In the cats, of the 32 dermatopathies detected 14 were 
zoonoses. The tutors and the community have overcome relevant information to minimize 
the chance of transmission from zoonotic dermatosis to human beings. The multidisciplinary 
performance between veterinary doctors allowed them to be set up strategies settled in 
adoption therapeutic measures, environmental measures and health care, implementing 
important precepts of one health measures.
KEYWORDS: Health education, One Health, Zoonoses.

1 |  INTRODUÇÃO 
Os animais de companhia têm aumentado no Brasil e de acordo com a Associação 

Brasileira de Indústria de Produtos para Animais, atualmente, a população de cães é de 
37,1 milhões e a de gatos 21,4 milhões (ABINPET, 2016). Nesse contexto, o atendimento 
médico veterinário aos animais de companhia da população é de grande relevância, haja 
vista que estes têm mostrado uma representatividade cada vez maior nos lares brasileiros 
(AMARAL et al., 2020). 

Se bem orientada, esta estreita relação traz vários benefícios aos seres humanos, 
contribuindo para seu bem-estar, prevenção de doenças cardiovasculares, redução de 
estresse, fortalecimento de vínculos emocionais e incentivo à prática de atividades físicas. 
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O contato próximo se dá pelo toque, incluindo contato casual, carícias, escovação e em 
algumas situações hábito de dormir com o cão ou gato. Apesar dos benefícios apontados, 
ocasionalmente doenças infecciosas são transmitidas entre animais e seres humanos e 
parte delas possui manifestação cutânea (WILSON et al., 2009). 

Essas doenças podem ser causadas por ácaros, fungos, bactérias, vírus e 
protozoários e os animais de companhia se apresentarem como potenciais fontes de 
infecção de doenças emergentes e reemergentes para o ser humano, fato que desperta a 
atenção para relevantes questões de saúde pública (RIJKS et al., 2016). Neste contexto, 
o conceito de Saúde Única (One health) tem sido amplamente empregado com proposta 
embasada em atuação multidisciplinar e multiprofissional, visando a resolução de problemas 
relacionados à saúde humana, animal e ambiental (HABIB et al., 2019).

Os Médicos Veterinários devem adquirir conhecimentos sobre zoonoses a fim de 
orientar tutores e desempenhar suas importantes atribuições na saúde animal, humana 
e ambiental (CANAVARI et al; 2017). Assim, por meio de atuação multiprofissional e 
interdisciplinar, os pilares da saúde única se estruturam (HABIB et al., 2019). Estes 
profissionais são responsáveis pelo diagnóstico das doenças em animais e pelas orientações 
aos tutores sobre medidas terapêuticas e de manejo ambiental, minimizando a chance do 
animal de companhia ser fonte de infecção ou meio de transmissão para o ser humano. 
Destaca-se a atuação na educação em saúde e na saúde pública (TREVEJO, 2009).

O Hospital Veterinário da Universidade Federal de Jataí (HV/UFJ), no Estado de 
Goiás, contribui com prestação de serviços para sociedade na cidade e região, auxiliando 
na disseminação dos conhecimentos básicos sobre saúde e doença dos animais, 
prevenção de zoonoses e auxílio em atendimentos médico-veterinários com custos mais 
acessíveis. Tais atividades, além de levarem benefícios à população, também colaboram 
para a formação dos egressos, com o enriquecimento de casos clínicos e de experiência 
social (AMARAL et al., 2020). 

No Brasil, em 2011, por intermédio da Portaria n° 2.488 de 21 de outubro de 2011 
do Ministério da Saúde, os médicos veterinários passaram a integrar, juntamente com 
outros profissionais da área da saúde, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) que 
tem parceria com as equipes multiprofissionais que atuam na Estratégia Saúde da Família 
(ESF) (BRASIL, 2011). No dia 21 de setembro de 2017 este núcleo foi renomeado pela 
Portaria 2436/2017 como Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-
AB) (BRASIL, 2017).

Neste contexto, ganha destaque a formação de egressos cientes de seu papel na 
promoção da saúde pública. Vieira et al. (2019) destacaram a importância da integração 
das áreas de atuação na formação dos discentes, pois existem diferentes papéis que 
médicos veterinários podem assumir e contribuir dentro deste contexto. 

Em trabalho realizado por Almeida et al. (2015) demonstrou-se a importância do 
desenvolvimento de ações de extensão universitária para a formação profissional e seu 
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extremo impacto para a comunidade. Amaral et al. (2020) destacaram a importância da 
adoção de práticas de ensino e extensão no HV/UFJ que permitem o contato dos discentes 
de medicina veterinária com o paciente, o cliente e toda a equipe hospitalar, sendo 
estimulados a refletir sobre a realidade social e aprendendo a aprender. Desse modo, o 
contato com os cães, gatos e com os tutores e equipe técnica, propiciados num HV levam 
a essa reflexão e esse aprendizado, que tornam a experiência ainda mais diversificada e 
proveitosa.

A área de dermatologia veterinária desperta grande interesse nos discentes, pois 
estudos apontam que dermatopatias respondem por cerca de 30% dos atendimentos da 
clínica médica de pequenos animais (CANAVARI et al., 2017). Aquelas potencialmente 
transmissíveis são denominadas dermatozoonoses e podem ser caracterizadas, de acordo 
com sua origem, como virais, bacterianas, micóticas ou parasitárias.

Acredita-se que dermatozoonoses transmitidas por cães e gatos representem 5% 
de casos dermatológicos nos seres humanos, pois a proximidade entre tutores e tais 
animais de estimação facilita a transmissão (BRUM et al., 2007). Para Morielo (2003) o 
aumento do número de pets e sua interação com os tutores propiciam um grande número 
de pessoas sob risco, muitas delas imunocomprometidas. Segundo pesquisa realizada por 
Guaguère (2015), aproximadamente 35% dos tutores compartilham objetos pessoais com 
seus pets, como por exemplo, a cama, e não pretendem mudar esse hábito mesmo com o 
aparecimento das lesões dermatológicas em ambos.

Diante da relevância da dermatologia veterinária, da extensão como elo entre 
Universidade e sociedade e frente a elevada casuística de dermatopatias no HV/UFJ instituiu-
se a prestação de serviços na área e o projeto de extensão intitulado “Dermatozoonoses: 
conhecer para prevenir”. 

2 |  OBJETIVOS
Este estudo tem como objetivo realizar o levantamento de dermatopatias no Hospital 

Veterinário da Universidade Federal de Jataí (HV/UFJ), com ênfase às dermatozoonoses, 
a fim de subsidiar ações de extensão e orientação de graduandos, residentes e tutores 
acerca de doenças dermatológicas em cães e gatos.

3 |  METODOLOGIA
A prestação de serviço em dermatologia veterinária no HV/UFJ se dá em fluxo 

contínuo, porém a casuística aqui apresentada foi realizada mediante análise documental 
retrospectiva de atendimentos realizados no período de julho de 2018 a junho de 2019. 
As doenças foram categorizadas quanto à sua etiologia e quanto à espécie acometida. Os 
dados foram organizados utilizando-se o programa Excel 2013 da Microsoft®, versão para 
Windows 10, o que permitiu a montagem de tabelas e gráficos para as análises descritivas. 
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Durante o período participaram da ação, docentes e discentes de Medicina Veterinária, 
além de Médicos Veterinários residentes. Os atendimentos eram preferencialmente 
realizados em aulas práticas que envolviam discentes e preceptoria de residentes.

Nos casos de dermatopatias transmissíveis aos seres humanos os tutores receberam 
orientações sobre o risco, as medidas de prevenção e controle a serem adotadas em cada 
caso. Foi executada uma ação de educação em saúde para divulgação das informações 
junto à comunidade. 

4 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período do estudo foram atendidos 757 animais no HV/UFJ. Desses, 170 

(22,46%) apresentaram intercorrências dermatológicas como queixa principal. Dentre as 
138 dermatopatias diagnosticadas em cães, 21 (15,22%) eram transmissíveis aos seres 
humanos. Já nos gatos, das 32 dermatopatias diagnosticadas 14 (43,75%) eram zoonoses. 
Na TABELA 1 verifica-se a ocorrência de dermatopatias em cães e gatos de acordo com 
a etiologia e na TABELA 2 descrevem-se as dermatozoonoses diagnosticadas nestas 
espécies.

Tabela 1 – Dermatopatias em cães e gatos diagnosticadas no Hospital Veterinário da 
Universidade Federal de Jataí entre 2018 e 2019.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020 
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Tabela 2 – Dermatopatias zoonóticas em cães e gatos diagnosticadas no Hospital Veterinário 
da Universidade Federal de Jataí entre 2018 e 2019.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020 

* Considerando o número de dermatopatias atendidas em cães no período (n=138)

** Considerando o número de dermatopatias atendidas em gatos no período (n=32)

1 Apontada por alguns autores como doença de potencial zoonótico

Sousa et al. (2017), na Universidade Federal do Piauí, também destacaram a elevada 
ocorrência de dermatozoonoses parasitárias em animais por serem dermatopatias de fácil 
contágio para os seres humanos. Diante disso, enfatiza-se a importância do diagnóstico 
para o tratamento adequado, a fim de minimizar os riscos para saúde pública.

Sabe-se que cães sintomáticos podem apresentar alterações dermatológicas 
como parte da manifestação clínica da doença. (SILVA et al., 2017). Apesar de não ser 
transmissível por contato direto, trata-se de uma zoonose com importante impacto na 
saúde pública. Transmitida através do vetor, flebotomíneos do gênero Lutzomyia, os cães 
infectados atuam como reservatório da doença, precedendo a ocorrência de casos em 
humanos (WERNECK, 2014).

Dentre as dermatozoonoses mais frequentes deste estudo destacou-se a 
dermatofitose (FIGURA 1). Segundo Nitta et al. (2016) os seres humanos podem se 
infectar de diferentes maneiras, mediante contato direto com animais que apresentem 
sintomatologia, portadores ou fômites. Há casos em que o diagnóstico de tinea é fechado 
primeiramente no tutor e quando recomendada a consulta com o médico veterinário do 
animal de companhia contactante, detecta-se que esse animal atua como fonte de infecção 
do agente fúngico.
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Figura 1. Felino apresentando fluorescência positiva, característica da presença de Microsporum canis 
sob lâmpada de Wood (A). Antebraço do tutor do paciente felino, com lesão eritematosa e circunscrita 

sugestiva de dermatofitose (B) (Imagens cedidas por Larissa Jesus Trombetta)

Com base nas doenças mais frequentes foram confeccionados pôsteres 
com importantes características clínicas métodos de prevenção e controle, além de 
conscientização sobre a importância de procurar os serviços de saúde animal e médico em 
caso de lesões nos animais de companhia e nos tutores.

O trabalho de orientação à comunidade, por meio do diálogo direto com os 
participantes, esclarecimento de dúvidas e orientação teve público estimado de 150 
pessoas em eventos realizados em praças públicas com o Projeto Saúde na Praça que tem 
como principal objetivo formar multiplicadores de informação em saúde. 

No âmbito acadêmico e social, a ação e o estudo possibilitaram que alunos da 
graduação em medicina veterinária tivessem a oportunidade de acompanhar os atendimentos 
clínicos, conhecer a demanda da sociedade e refletir a respeito da importância do HV/
UFJ, já que o estabelecimento oferece serviços com especialistas a um valor reduzido, 
possibilitando que tutores com menor poder aquisitivo os acessem, cumprindo a função 
social da Universidade. Assim, discentes vivenciaram na prática os alicerces da saúde 
única, desenvolvendo senso crítico, analítico e despertando sobre a importância do papel 
que a Universidade tem junto à sociedade.

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se inferir que a prestação de serviços em dermatologia de cães e gatos no 

HV/UFJ possui grande relevância e responde por parte expressiva da casuística clínica. 
Ocasionalmente enfermidades de pele de cães e gatos são transmissíveis aos tutores e é 
papel do médico veterinário prover as informações necessárias para minimizar a chance 
de transmissão das dermatozoonoses aos seres humanos. No escopo da saúde única a 
atuação multidisciplinar entre médicos veterinários das áreas de clínica, laboratório clínico, 
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parasitologia e saúde pública permite que sejam traçadas estratégias acertadas na adoção 
de medidas terapêuticas, manejo ambiental, medidas preventivas e educação em saúde. 

Tendo em vista a importância do cenário prático para aprendizagem do estudante 
de medicina veterinária, somada à indissociabilidade do ensino com os aspectos sociais 
da Universidade enquanto instrumento de mudança social, o conhecimento e educação em 
saúde sobre zoonoses deve fazer parte da formação dos discentes.
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