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RESUMO 

FREITAS, ANDREA KALLINE SOARES. Estudo retrospectivo de dermatites por 

acaros causadores de sarna, em caes atendidos no Hospital Veterinario de Patos. 33p. 

Trabalho de Conclusao de Curso - Monografia (Curso de Medicina Veterinaria) -

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Patos, 2011. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Objetivou-se, com este trabalho, realizar um levantamento retrospectivo da casuistica de 

dermatopatias provocadas por acaros causadores de sarna, em caes atendidos na clinica de 

pequenos animais do hospital veterinario da UFCG no campus de Patos - PB, para isso foi 

analisado as fichas de atendimento clinico do grupo de estudo no periodo de 2006 a 2010, 

levantando os seguintes dados: raca, idade, sexo, fatores sazonais e agentes etiologicos, com o 

intuito de conhecer as caracteristicas dos disturbios de pele, causados por acaros nestes 

animais, e com base nos resultados, comparar os achados descritos na literatura. No periodo 

estudado, 818 animais apresentaram disturbios de pele, dos quais, 100 foram diagnosticados 

positivos para sarna, dentre os 100 casos, 76 foram positivos para demodecica e 24 para 

sarcoptica. Dentre os caes positivados para algum tipo de sarna, os SRD apresentaram 

proporcao de 43%, e os caes com raca definida 57%. No que diz respeito a idade, os animais 

j ovens (< 1 ano), apresentaram maior predisposicao para infeccao por sarna, quando 

comparado com a predisposicao de animais adultos e idosos. Em relacao aos parametros de 

sexo e sazonalidade, nao foram verificados valores relevantes que influenciassem a ocorrencia 

de algum dos tipos de sarna. 

Palavras chaves: Dermatopatia, demodecica, sarcoptica. 



ABSTRACT 

FREITAS, ANDREA KALLINE SOARES. Retrospective study of dermatitis by mites 

that cause mange in dogs treated at the Patos Veterinary Hospital. 33p. End of course 

work - Monograph (Veterinary Medicine Course). Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG), Patos, 2011. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The objective of this study was to carry out a retrospective review of case records of 

dermopathy by mites that cause mange in dogs treated at the small animal clinic of the 

Veterinary Hospital at the UFCG campus, Patos-PB, for this, the medical records of the 

clinical study group were analyzed during the period of 2006 to 2010, gathering the following 

information: breed, age, gender, seasonal factors and ethiological agents, in order to get to 

know the characteristics of skin disorders caused by mites in these animals, and based on the 

results, compare them to the literature findings. In the studied period 818 animals presented 

skin disorders, of which 100 were diagnosed as positive for scabies, among these 100 cases, 

76 were positive for demodectic mange and 24 for sarcoptic mange. Among the dogs tested 

positive for some kind of mange, the mixed breed ones showed a proportion of 43%, and the 

pure breed ones 57%. Regarding age, young animals (<1 year of age), had a higher 

predisposition to scabies infection when compared to the predisposition of adult and senior 

animals. Regarding the parameters of gender, and seasonality, were not verified any relevant 

values that influenced the occurrence of any of the types of scabies. 

Key words: Dermopathy, demodectic, sarcoptic. 
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1INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atualmente e bastante discutida a importancia que os animais de companhia, em 

especial caes, tern na vida de seus parceiros humanos. O bem estar e a qualidade de vida 

podem ser consideravelmente melhorados quando as pessoas possuem animais de estimacao e 

se preocupam quando eles estao sendo negativamente afetados (EDENBURG, 2002). 

A pele e o maior orgao do corpo e funciona como uma barreira entre o animal e o 

meio ambiente, fornecendo protecao contra lesab fisica, quimica e microbiologica; e formada 

pela epiderme, derme e hipoderme. A descamacao e o processo pelo qual a espessura e a 

integridade da camada cornea da epiderme se mantem constante (FARIAS, 2007). Quando a 

pele e acometida por alguma enfermidade da-se o nome de dermatopatia. Esse disturbio pode 

ter varias causas, tais como: doen9as parasitarias, alergicas, problemas cutaneos bacterianos, 

infec9oes fungicas, tumores, etc. Segundo Larsson (1995), as dermatopatias representam 

cerca de 30% dos casos atendidos na clinica de pequenos animais, independente da 

localiza9ao geografica e do desenvolvimento socio-econdmico do pais. 

Atualmente, Willense (2002), corrobora com Larsson (1995) quando afirma que as 

dermatopatias representam aproximadamente 30 a 40% das casm'sticas na clinica m&lica de 

animais de companhia. Dentre os varios quadros dermatologicos existentes que acometem a 

popula9ao canina, os de origem parasitaria sao de grande relevancia, nao so pela elevada 

casm'stica, mas tambem pelo grande potencial zoonotico que algumas destas doen9as cutaneas 

possuem (LACAZ, 1967). Entre as dermatopatias caninas de origem parasitarias destacam-se 

as afec96es denominadas sarnas, causadas principalmente pelos acaros das especieszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Demodex 

canis e Sarcoptes scabiei, devido a sua frequencia na pratica da clinica medica veterinaria, 

alem do potencial zoonotico da escabiose e da patogenia da demodicose canina, tornando-se 

fatores preocupantes tanto para clinicos veterinarios quanto para os proprietarios (BECK; 

HIEPE, 1998). 

O objetivo deste trabalho foi determinar a prevalencia das dermatopatias causadas por 

acaros produtores de sarna, em caes atendidos no hospital veterinario da UFCG no campus da 

cidade de Patos - PB, levando em considera9ao a idade, sexo, ra9a, sazonalidade, e tipo de 

acaro causador da sarna, para verificar possivel existencia de rela9ao da doen9a com os dados 

mencionados. 
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2 REVISAO DE LITERATURA 

2.1 Pele 

A pele e urn dos maiores orgaos do corpo e pode sofrer altera96es de uma variedade de 

fatores exogenos e endogenos. Ela funciona como uma barreira anatomica e fisiologica entre 

o corpo do animal e o ambiente, ou seja, oferece protecab contra a agressab fisica, quimica e 

microbiologica, e seus componentes sensoriais permitem ao animal a percep9&o do calor, frio, 

dor, tato e pressab (CARLTON; MCGAVIN, 1998). A pele tambem e considerada como urn 

orgao do sistema imune, uma vez que componentes celulares como linfocitos T, celulas de 

Langehans e dendrocitos estao presentes na epiderme (YAGER, 1993). 

De acordo com Houston; Radostits e Mayhew (2002), a pele esta estruturada em 

epiderme, derme e subcutis. A epiderme e uma barreira protetora, produtora de celulas e 

pigmento que esta separada da derme pela membrana basal, sobre o qual fica o estrato 

germinativo. A derme abriga vasos, nervos, glandulas sebaceas e sudoriparas, e foliculos 

pilosos. A subcutis, tambem chamada de hipoderme, e uma camada fibrogordurosa que 

proporciona reservas de energia, isolamento termico e coxim protetor, alem disso, o estrato 

corneo da pele proporciona uma defesa fisica; o sebo e o suor, uma defesa tipo quimica; e as 

bacterias, as leveduras e os fungos, que sab integrantes da microbiota da pele, proporcionam 

uma defesa biologica. 

Os problemas da pele, que sab chamados de dermatopatias podem ser causados por 

uma serie de fatores, dentre eles parasitas (carrapatos, pulgas, miiases, piolhos, acaros, etc); 

agentes infecciosos (bacterias, fungos, etc) e neoplasias (WHITE; KWOCHKA, 2003). 

Segundo Carlton e Mcgavin (1998) as lesSes de pele sab facilmente observadas pelos 

proprietaries de animais, pois, alem de ser urn orgab externo que pode apresentar altera96es, 

os animais com dermatopatias costumam manifestar sintomas. E dentre as diferentes 

enfermidades tegumentares que acometem os caninos domesticos, as dermatites parasitarias, 

em especial as causadas por acaros que provocam sarna, assumem urn papel de extrema 

importancia, nao so pelo numero de ocorrencia, mas pelo potencial zoonotico inerente a 

algumas dessas ectoparasitoses (LACAZ, 1967). 

Dentre as doen9as cutaneas de origem parasitaria, estao as acarioses, causadas por 

acaros que ocorrem frequentemente em caes e gatos. Entre aqueles, destacam-se as especies 
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Sarcoptes scabiei variedade canis, Notoedres cati, Otodectes cynotis e Demodex canis 

(NEUWALD et al., 2004). 

2.2 Acaros causadores de sarna em caes 

A sarna e uma designacao de doen9a na pele do animal, uma dermatose originada por 

urn acaro, onde ocorre uma inflama9ao com prurido intenso com crostas hemorrdgicas, perda 

de pelos e atraves da coceira provoca o aparecimento de feridas, sendo este de extremo 

desconforto ao animal (PICCININ et al., 2008). 

Os acaros mostram varia96es morfol6gicas e biologicas estritamente relacionadas com 

sua adapta9ao ao meio em que vivem. Dessa forma, e necessaria a ado9ao de medidas 

relacionadas ao controle, as quais sao precedidas de estudos sobre os ectoparasitos presentes 

na regiao, a fim de direcionar as a96es de preven9ab, otimizando os recursos e, 

principalmente, diminuindo o impacto ambiental causado pelo controle quimico 

indiscriminado. 

Os acaros produtores de sarna em caes sao Sarcoptes scabiei variedade canis, que 

pertence ao filo Arthropoda, classe Arachnida, ordem Acarina, familia Sarcoptidae; Otodectes 

cynotis, que pertence ao filo Arthropoda, classe Arachnida, ordem Acarina, familia 

Psoroptidae; e Demodex canis pertence ao filo Arthropoda, classe Arachnida, ordem Acarina, 

familia Demodecidae (URQUHART et al., 1996). Dentre os acaros produtores de sarna em 

caes os Sarcoptes scabiei variedade canis, e Demodex canis, merecem um maior destaque, 

pela sua frequencia na pratica clinica medica veterinaria, alem do potencial zoonotico da 

escabiose e da patogenia da demodicose canina, tornando-se fatores preocupantes tanto para 

clinicos veterinarios quanto para os proprietaries (BECK; HIEPE, 1998). 
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2.3 Caracteristicas da demodicose e escabiose 

2.3.1 Etiologia 

Demodicose: A doenca e causada pelo acarozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Demodex canis pertencente a familia 

demodecidae (Figura 1 e 2) (OLIVEIRA, 2005), e e urn parasita obrigatorio da pele de caes, 

morrendo facilmente por dessecacao quando fora desta (SANTAREM, 2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Demodex canis 

Fonte: http: http://www.infoescola.com/doencas/sarna-demodecica-canina/ 

Acesso em 16 de maio de 2011 as 20h36min zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De m o de x Mi t e s 

Figura 2 - Representacao da Demodex canis na pele de um cao 

Fonte: http://sites.google.com/site/parasitovet/g%C3%AAnerodemodex 

Acesso em 16 de maio de 2011 as 20h37min 

http://www.infoescola.com/doencas/sarna-demodecica-canina/
http://sites.google.com/site/parasitovet/g%C3%AAnerodemodex
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Escabiose: apresenta-se como a mais agressiva, sendo de origem animal, e e causada 
pelo acarozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sarcoptes scabiei var. canis, pertencente a familia Sarcoptidae (Figura 3 e 4) 
(FOREYT, 2005). 

Figura 3 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sarcoptes scabiei var. Canis 

Fonte: http://www. saudeanimal.com.br/acaro-da-sarna.htm 

Acesso em 16 de maio de 2011 as 20h24min 

Figura 4 - Representacao da Sarcoptes scabiei var. Canis na pele de um cao 

Fonte: http://www.saudeanimal.com.br/acaro-da-sarna.htm 

Acesso em 16 de maio de 2011 as 20h22min 

2.3.2 Epidemiologia 

Demodicose: a enfermidade e mais frequente em caes de raca e seus cruzamentos, 

especialmente aqueles de pelo curto, como Basset Hound, Beagle, Boxer, Dachshund, e etc, 

mas tambem pode ocorrer em caes com pelagem mais longa, como Pastor Alemao, Cocker 

Spaniels, etc (MEDLEAU; HNILICA, 2006a). 

http://www
http://saudeanimal.com.br/acaro-da-sarna.htm
http://www.saudeanimal.com.br/acaro-da-sarna.htm
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A literatura tambem menciona outros fatores que podem pre-dispor o aparecimento da 

doenca, como os que acarretam a diminui9ao da capacidade imunologica do animal, ou seja, a 

utiliza9ao de drogas imunossupressoras, a deficiencia nutricional, o estresse, as 

endoparasitoses, altera96es hormonais em femeas durante o estro e doen9as debilitantes 

(SANTAREM, 2007). 

A transmissao ocorre da cadela para os neonatos lactentes por contato direto durante 

os dois ou tres primeiros dias de vida do animal, e com dezesseis horas de vida ja e possivel 

detectar acaros nos foliculos pilosos dos filhotes principalmente na area do focinho. E ja a 

transmissao intra-uterina nao ocorre, visto que filhotes retirados por cesariana e amamentados 

fora do contato com a cadela infectada e filhotes natimortos, nao apresentam acaros 

(OLIVEIRA, 2005). 

Escabiose: a doen9a clinica € rara em animais silvestres, sendo mais comum em 

animais de cativeiro, ocorre em caes, suinos, ovinos, caprinos, bovinos e humanos, mas e rara 

em felinos e equinos (WILLEMSE, 2002). OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sarcoptes scabiei var. canis e um parasita 

obrigatorio e completa todo seu ciclo vital, em torno de tres semanas, no hospedeiro. O 

numero de acaros em rela9ao a area de pele atingida e pequeno, o que faz com que muitas 

amostras de raspagem sejam negativas (NOLI, 2002). Segundo Brum et al. (2007), a 

escabiose canina nao possui predile9ao por ra9a, sexo ou idade. Conforme cita Larsson 

(1989), no Brasil os casos de sarna em animais, decorrentes do acaro Sarcoptidae, se vincula 

provavelmente as condi96es climaticas, tipo de cria9ao e tambem ao padrao socio-economico 

e cultural dos proprietaries. 

Segundo Bensignor e Carlotti (2000), a sarna sarcoptica ocorre, principalmente, nos 

caes com menos de um ano de idade, possivelmente pela permanencia destes animais em 

canis de cria9ao, nao podendo afastar ainda o envolvimento de fatores imunologicos e a 

propria promiscuidade nas primeiras faixas etarias. 

A doen9a e altamente contagiosa atraves do contato fisico, geralmente atinge animais 

mais debilitados, e seu periodo de incuba9ao e de 1-2 semanas no cao (WALL; SHEARER, 

2001). 

De acordo com Guimaraes; Tucci e Battesti (2001) como os acaros conseguem 

sobreviver algumas semanas fora do hospedeiro, pode ocorrer infesta9ao atraves do ambiente 

e objetos; sao bastante adaptadas aos respectivos hospedeiros e com alta especificidade 

parasitaria, sendo assim quando ocorrem infesta9oes cruzadas os parasitas nao conseguem se 

estabelecer no hospedeiro para o qual nao estao adaptados e ocorre dermatite transitoria. 



17 

2.3.3 Patogenia 

Demodicose: Existem dois fatores responsaveis pelo desenvolvimento ou nao da 

doenca nos animais. O primeiro deles esta ligado a resposta celular, e que os animais com 

demodicidose generalizada sao incapazes de controlar a populacao de acaros devido a um 

defeito genetico e/ou adquirido na funcab de linfocitos T (SANTAREM, 2007). Alem disso, a 

reducao das interleucinas produzidas por linfocitos T auxiliares do tipo I como, por exemplo, 

a interleucina 2 e o interferon gama reforcam o fato de haver um comprometimento da 

resposta mediada por celulas (TANI et al., 2002). 

De acordo com Tani et al (2002) ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Demodex canis pode induzir o aumento dos niveis 

de expressab do fator de transformacab de crescimento beta que tern o papel de suprimir o 

crescimento dos linfocitos T auxiliares do tipo I e do tipo I I . Este aumento seria o responsavel 

pelo desequilibrio entre os linfocitos do tipo I e II causando a imunossupressab dos animais. 

O segundo fator e que a medida que os acaros se proliferam induzem um fator 

humoral imunossupressor que suprime a resposta imune especifica ao acaro, ou seja, a 

imunossupressab € induzida pelo parasita e e proporcional ao numero de acaros. O fato de 

haver piodermite bacteriana secundaria, agrava o quadro de imunossupressao (TANI et al., 

2002). 

Escabiose: De acordo com Fortes (2004), a especie S. scabiei vive nas galerias 

cavadas pela larva, ninfa e adultos na pele do cao. Na escavacao fleam aderidas no hospedeiro 

atraves de suas ventosas, sabendo-se que as femeas percorrem de 0,5 a 5 mm diariamente 

onde permanecem e nao saem. Cada femea ovipoe dois ovos por dia e em temperaturas 

elevadas suas atividades aumentam. O periodo de incubacab dura tres dias, onde de cada ovo 

eclode uma larva hexapode (seis pernas), que permanece na galeria cavando ou escavam nova 

galeria no animal. 

Guimaraes; Tucci e Battesti (2001) citam que os machos saem de sua galeria e vab ate 

a superficie atras das femeas puberes, sendo que, logo apos o acasalamento estes morrem. E 

que o ciclo evolutivo do ovo da femea ovigera envolve de dez a quatorze dias, e esses 

parasitos nao mordem e nem sugam sangue, alimentam-se de fluidos intercelulares. 

Os acaros afetam mais as areas de pelagem mais esparsa: orelhas, focinho, cabeca, 

pescoco. As escavacoes provocam reacoes inflamatorias, prurido, espessamento da pele, 

perda de pelos (alopecia), aumento da descamacao, e o prurido intenso pode levar a 

escoriacoes, hemorragias, e infeccSes secundarias (WALL; SHEARER, 2001). 
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2.3.4 Sinais Clinicos 

Demodicose: com base na apresentacao clinica da doenca e extensao das lesoes a 

demodicose pode ser dividida em localizada, generalizada ou ainda apresentar-se na forma de 

pododemodicose (SANTAREM, 2007). 

Na forma localizada uma area de pele desenvolve eritema medio e alopecia partial, o 

prurido pode ou nab estar presente e podem existir caspas, manchas escamosas, 

hiperpigmentacSo, e e mais comum em face, comissuras labiais e regiao periocular, porem as 

pernas dianteiras tambem podem estar acometidas. A maioria dos casos ocorre em animais 

entre tres e seis meses de idade e tern cura espontanea dentro de seis a oito semanas sem 

tratamento (BENSIGNOR; CARLOTTI, 2000), e a alopecia e resolvida em aproximadamente 

trinta dias apos o desaparecimento dos sinais clinicos, e embora seja raro, 10% dos casos 

evoluem para demodicidose generalizada (PARADIS, 1999). 

Ja na demodicose generalizada, numerosas lesoes aparecem na cabeca e tronco. As 

les6es tornam-se maiores, e formam manchas, a pele se apresenta eritematosa, descamativa 

com crostas e tamponamento folicular (Figura 5) (SANTAREM, 2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 5 - CSo com demodicose generalizada 

Fonte: http://queroumlardocelar.blogspot.corn/2009/10/sama-canina-demodicose.html 

Acesso em 16 de maio de 2011 as 19h47min 

Santarem (2007) menciona que alguns caes so apresentam uma modificacab 

seborreica, porem, os acaros que se desenvolvem no foliculo piloso causam foliculite, e 

quando ha contaminacab bacteriana secundaria, pode desenvolver-se piodermite profunda 

com exsudacao e formacab de crostas espessas. 

http://queroumlardocelar.blogspot.corn/2009/10/sama-canina-demodicose.html
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Com o passar do tempo, a pele cronicamente infectada se apresenta recoberta por 

lesoes crostosas, piogenicas, hemorragicas e furunculares (BENSIGNOR; CARLOTTI, 

2000). 

Com relacab a forma conhecida como pododemodicose o animal pode apresentar 

lesoes nos pes sem que haja lesoes generalizadas. E uma doenca interdigital e digital cronica 

na maioria das vezes complicada por piodermites. A area afetada apresenta tumefacab, cistos 

interdigitais que ulceram e drenam material exsudativo ou serosanguinolento formando 

crostas hemorragicas (Figura 6) (SANTAREM, 2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 6 - Cao com pododemodicose 

Fonte: http://blog.clinicaveterinariavilanova.com 

Acesso em 16 de maio de 2011 as 19h47min 

Escabiose: o padrab de distribuicao da escabiose canina tipicamente envolve as 

porcoes ventrais do abdome, torax e pernas, a doenca dissemina-se rapidamente e pode 

envolver todo o corpo, mas o dorso geralmente e poupado (FOURIE et al., 2007). 

Os sinais clinicos e os sintomas da sarna sarcoptica, descritos por Fourie et al (2007), 

incluem a presenca de crostas, alopecia (ausencia de pelos), escoriacoes (que sab resultantes 

do ato do animal cocar-se), hiperemia (pele vermelha) e prurido (coceira) bastante acentuado. 

Os acaros, seus residuos e excrementos sao os responsaveis pelas reacoes de 

hipersensibilidade que levam ao prurido. As crostas acometem mais a regiao da face (das 

bordas das orelhas, principalmente, e sao os primeiros lugares para obterem-se raspados 

diagnosticos), cotovelos, jarretes (calcanhares) e os digitos (dedos) (Figura 7). A escabiose 

tambem pode acometer os seres humanos, como ja havia mencionado ao longo do trabalho 

(Figura 8). 

http://blog.clinicaveterinariavilanova.com
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Figura 7 - C3o com escabiose 

Fonte: http://thiagolei.blogspot.com 

Acesso em 16 de maio de 2011 as 23h01min 

Figura 8 - Escabiose humana 

Fonte: http.7/www.grupoescolar.com/materia/escabiose 

Acesso em 16 de maio de 2011 as 23h01min 

2.3.5 Diagnostico 

Demodicose: Segundo Mueller (2000) a tecnica de escolha para o diagnostico da 

demodicose e o exame parasitologico de material colhido por raspagem cutanea profunda; que 

apresenta facil execucao, baixo custo e alta sensibilidade. De acordo com Bensignor (2003), a 

pele afetada deve ser raspada na direcao dos pelos, ate que se observe sangramento capilar, 

sendo recomendavel comprimir a pele durante a raspagem, para expulsar os acaros dos 

foliculos pilosos. 

http://thiagolei.blogspot.com
http://http.7/www.grupoescolar.com/materia/escabiose
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As raspagens devem ser executadas especialmente nas areas de transicao entre pele 

saudavel e lesoes, abrangendo em no minimo tres a seis locais diferentes (SHIPSTONE, 

2000). 

Escabiose: o diagnostico baseia-se, segundo Brum et al (2007), na historia clinica de 

prurido intenso em areas normalmente acometidas, no contato com animal infectado, em 

prurido mais intenso nos ambientes aquecidos (como dentro de casa ou proximo ao fogSo) e 

ao tratamento pouco responsivo com glicocorticoides. 

Segundo Muller (1996) a confirmacab do diagnostico necessita que algum estagio do 

acaro ou suas fezes sejam observados nos raspados cutaneos. Devem-se procurar locais da 

pele que nao foram escoriados, observando as papulas avermelhadas e que contenham crostas 

amareladas na superficie. O raspado deve ser realizado nessas regiSes e o material coletado 

examinado ao microscopic Um acaro, ovo ou pellets fecais ovais ratificam o diagnostico. O 

autor tambem reportava a indicacao de raspados de pele multiplos e profundos, pelo fato de 

nao ser facil encontrar a sarna sarcoptica, bem como o exame histopatologico como 

diagnostico da doenca. 

2.3.6 Tratamento e Controle 

Demodicose: de acordo Gross et al (2005) o tratamento curativo da demodicose canina 

ainda e um desafio, e nao ha um tratamento 100% efetivo contra esta afeccab, assim prefere-

se falar em controle, e muitos caes apresentam otima resposta por longos periodos; nesta 

doenca deve-se sempre evitar o uso de corticosteroides, uma vez que a doenca apresenta 

patogenia relacionada com imunossupressao. 

Os clinicos devem alertar os proprietarios sobre o tempo longo de tratamento, e que e 

esperado o controle da doenca e nao a cura do animal. As causas que possam desenvolver 

uma imunossupressao devem ser afastadas e jamais associar os tratamentos acaricidas entre si, 

bem como nunca empregar corticoesteroides nesta afeccao. Animais acometidos devem ser 

castrados, para evitar a sua reproducao. 

Segundo Helton (2003), a terapia tern como base: 

Amitraz - esse produto e aplicado sob a forma de banhos e portanto o animal 

deve ser tosado e receber um banho previo com xampu queratolitico e antibacteriano. Ap6s o 

enxagiie e secagem, o amitraz diluido em agua (1ml de amitraz para cada 4 litros de agua) e 

aplicado em todo o corpo, geralmente 1 vez por semana. A aplicacao nab pode ocorrer sob 
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exposicao solar (mativacao do amitraz), nao remover o amitraz do animal, ou seja, deixar o 

produto. 

Por se tratar de um inibidor da MAO (monoamino oxidase), o amitraz nao pode ser 

associado com outras drogas com mesmo mecanismo de acao ou com avermectinas. O tempo 

total de tratamento e bastante variavel, cerca de meses, e a suspensab ocorre apenas apos 3 

exames de raspado cutaneo negativos; ou 

Ivermectina - Esta terapia e considerada a mais eficaz e de baixo custo para 

controle da afeccao, porem ainda nao e oficialmente aprovada. Recomenda-se a dosagem de 

0,3 a 0,6 mg/kg/dia, sob a forma de comprimidos, tratar o animal por 60 dias, apos 3 exames 

de raspado cutaneo negativos. Animais idosos ou imunossuprimidos podem necessitar 

terapias mais prolongadas; ou 

Milbemicima - Tambem e um farmaco ainda nao aprovado, mas efetivo no 

tratamento de demodiciose canina, principalmente em caes de pequeno porte, pois o custo e 

praticamente proibitivo em caes grandes ou gigantes. Contudo, apesar do custo, e a 

avermectina que apresenta menos efeito colateral e pode ser empregada nas racas em que a 

ivermectina e contra-indicada, a dose indicada e de 2mg/kg/dia; 

Terapia topica adjuvante, pois, traz muito beneficio, principalmente se o 

clinico empregar peroxido de benzoila ou clorexidine sob a forma de banhos; 

Como nessa enfermidade a piodermite secundaria e muito frequente, deve-se 

fazer o uso de antibioticos como cefalexina, enrofloxacino e amoxicilina com acido 

clavulanico por periodos de no minimo 4-8 semanas. 

Escabiose: segundo Medleau e Hnilica (2003b), no tratamento o primeiro objetivo sao 

banhos com xampu anti seborreico para remocao da crosta e com aplicacao de escabicidas 

com intervalos de sete dias, durante cinco semanas, medicamentos via oral e de forma 

injetavel, onde uma melhora e observada em ate duas semanas, mas em casos mais graves 

podem demorar um pouco mais de tempo. O isolamento desses animais deve ser feito para 

que outros caes nao se contaminem. O individuo responsavel pelo tratamento do animal 

devera fazer uso de equipamentos de protecao como luvas e roupas descartaveis e alem de 

todos esses cuidados o ambiente em que o animal permanecer dever£ ser higienizado com 

produto acaricida; para o tratamento deve-se fazer o uso de: 

Amitraz - diluir 10 mL do produto em 5 litros de agua (2 mL/litro). Banhar 

uma so vez e se necessario repetir o tratamento 7 a 10 dias depois, certificar-se de que todo 

corpo foi banhado, incluindo face e orelha; ou 
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Ivermectina - Administracao de 0,2 a 0,4 mg/kg, SC ou VO cada 1-2 semanas, 

totalizando 4 tratamentos; 

Xampu a base de Peroxido de Benzoila (anti seborreico) - 1 aplicacSo semanal 

durante tres semanas e apos, manutencao com aplicacoes quinzenais ou mensais; 

Caso necessario fazer o uso de antibiotico sistemico por 21 dias para combater 

infeccdes secundarias. 
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3 MATERIAL E METODOS 

3.1 Local do estudo 

O estudo foi realizado no hospital veterinario da universidade Federal de Campina 

Grande - UFCG, na cidade de Patos-PB. 

3.2 Populacao 

A populacao do estudo foi composta por caes atendidos na clinica medica de pequenos 

animais no periodo de 2006 ate 2010. 

3.3 Instrumentos para coleta dos dados 

Foram consultados os arquivos do Laboratorio de Patologia Clinica Veterinaria 

(LPCV) do Hospital Veterinario (HV) da UFCG, na cidade de Patos-PB, sendo revisadas as 

fichas dos animais atendidos neste setor, identificando-se os casos positivos para algum tipo 

de sarna. 

3.4 Analise dos dados 

Sera mediante uma estatistica descritiva. Os animais serao separados de acordo com a 

raca, idade, tipo de sarna e sexo. 
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4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RESULT ADOS E DISCUSSAO 

Tabela 1: Numero de caes atendidos, e casos de dermatopatias diagnosticados no HV/UFCG 

distribuidos por ano durante o periodo de 2006 a 2010 e sua respectiva frequencia. 

Ano N° de atendimentos N° de dermatopatias Frequencia 

2006 1578 52 3,29% 

2007 1557 65 4,17% 

2008 1368 159 11,62% 

2009 1770 213 12,03% 

2010 2096 329 15,70% 

TOTAL 8369 818 9,77% 

A tabela 1 esta indicando os caes que foram atendidos durante o periodo de 2006 a 

2010, no Hospital Veterinario de Patos - PB, bem como o numero de caes que apresentaram 

alguns disturbios de pele dentre os que foram atendidos no geral. 

Mostrando apos a analise da tabela em um total de 9,77% para casuistica de 

dermatopatias, ao longo do periodo estudado, isso so em caes. 

Tabela 2: Numero de caes atendidos com dermatopatias, e que foram diagnosticados com 

algum tipo de sarna, no HV/UFCG distribuidos por ano durante o periodo de 2006 a 2010 e 

sua respectiva frequencia. 

Ano N" de casos de N° de casos de Frequencia 

dermatopatias sarna 

2006 52 3 5,8% 

2007 65 9 13,84% 

2008 159 21 13,2% 

2009 213 31 14,55% 

2010 329 36 10,94% 

T O T A L 818 100 12,22% 

A tabela 2, tras o numero de caes atendidos no HV/UFCG com dermatopatias, e que 

foram diagnosticados com algum tipo de sarna, durante o periodo de 2006 a 2010 e sua 

respectiva frequencia. Demonstrando apos a analise da tabela em um total de 12,22% para 

casuistica de sarna dentre os animais que apresentaram dermatopatias, ao longo do periodo 

estudado, ou seja, 87,78% das dermatopatias tiveram como causas outros agentes nao 
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estudados como: fungos, infeccoes bacterianas, alergias, problemas imunomediados, tumores 

e outros parasitas. 

Os achados se aproximam dos relatados por Rocha et al (2008), que examinando 412 

amostras de caes provenientes da rotina clinica do Hospital Veterinario da Universidade 

Federal Rural do SemizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-Arido (UFERSA) de Mossoro, no periodo de fevereiro de 2002 a 

Janeiro de 2007, observaram que 77 (18,6%) apresentaram alguma especie de acaro. 

Tabela 3: Numero e tipos de sarna que foram diagnosticadas em caes atendidos no HV/UFCG 

distribuidos por ano durante o periodo de 2006 a 2010. 

Sarnas 

diagnosticadas 

2006 2007 2008 2009 2010 Frequencia 

Demodecica 3 7 15 26 25 76% 

Sarcoptica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2 6 5 11 24% 

T O T A L 3 9 21 31 36 100 

A tabela 3 contem os tipos de sarna que foram identificadas nos caes que apresentaram 

dermatopatias durante o periodo de 2006 a 2010, e que foram atendidos no HV de Patos - PB, 

evidenciando assim, ao longo de cada ano, um maior numero de casos de sarna demodecica, 

ou seja, uma proporcao de 76% para sarna demodecica e 24% para sarna sarcoptica no final 

do periodo estudado. Corroborando assim com o achado de Rocha et al (2008) que 

examinando 412 amostras de caes provenientes da rotina clinica do Hospital Veterinario da 

Universidade Federal Rural do Semi-Arido (UFERSA) de Mossor6, no periodo de fevereiro 

de 2002 a Janeiro de 2007, observaram que 77 (18,6%) apresentaram alguma especie de acaro, 

sendo 70 (90,9%) positivos parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D. canis e 7 (9%) para S. scabiei. 

Tabela 4: Raca de caes que foram diagnosticadas com algum tipo de sarna, no HV/UFCG no 

periodo de 2006 a 2010. 

Racas Demodecica Sarcoptica Frequencia 

SRD 32 11 43% 

Racas definidas 44 13 57% 

T O T A L 76 24 100% 

A tabela 4 evidencia as racas que apresentaram diagnostico positivo para algum tipo 

de sarna. Entre os caes com dermatopatias que foram atendidos no HV de Patos - PB, no 

periodo de 2006 a 2010. 
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Embora a literatura relate que nab existe predilecao por raca, no tocante a questab de 

infeccao por sarnas, a tabela mostra uma maioria pouco consideravel do numero de caes que 

apresentaram algum tipo de sarna, ou seja, dos 100 casos diagnosticados, 57% sao atribuidos 

a animais de raca definida, contra 47% de casos em cabs SRD. 

O resultado encontrado corrobora os achado de Nishimura; Don e Larsson (1989) no 

Brasil, que afirmaram que as dermatopatias, principalmente a demodicose, eram em maior 

frequencia em animais com raca definida, comprovando a carga genetica da doenca. 

Tabela 5: Distribuicao dos tipos de sarna diagnosticada entre os sexos distintos de caes 

atendidos no HV/UFCG no periodo de 2006 a 2010. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sexo Demodecica Sarcoptica Frequencia 

Femea 34 13 47% 

Macho 42 11 53% 

T O T A L 76 24 100 

A tabela 5 aponta a casuistica da infeccao por sarna em caes de sexos distintos, 

durante o periodo e local ja citados nas tabelas anteriores, ficando claro atraves da analise da 

tabela que nab existe uma consideravel predisposicao por sexo, no tocante a infeccao por 

sarna, ou seja, foi apresentada uma proporcab bastante proxima entre femeas, de 47% e 

machos de 53%. O achado corrobora com Brum et al (2007), onde afirmam que a sarna 

sarcoptica nao possui predilecao por sexo ou idade, sendo os animais de ambos os sexos, 

susceptiveis; e Delayte (2002) que relata que nao encontrou em seu experimento alteracSes 

significativas em relacab ao sexo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 b 

d e m o d e c i c a s a r c o p t i c a 

Grafico 1: Numero de sarna demodecica e sarcoptica em caes, diagnosticadas no HV/UFCG 

distribuidos por sexo no periodo de 2006 a 2010. 
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No que diz respeito a sarna especifica, o grafico 1, demonstra que tamtam nao houve 

variacoes consideraveis, ou seja, na sarna demodecica no total de 76 casos, o numero de 

femeas acometidas foi de 34 e machos 42, ja com relacab a sarna sarcoptica, com o total de 24 

casos, 13 eram femeas e 11 eram machos. 

Tabela 6: Distribuicao dos tipos de sarna diagnosticada entre caes de idades distintas 

atendidos no HV/UFCG no periodo de 2006 a 2010. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sexo Demodecica Sarcoptica Frequencia 

Jovens (< 1 ano) 43 16 59% 

Adultos(l a6anos) 29 5 34% 

Idosos (> 6 anos) 4 3 7% 

T O T A L 76 24 100 

Na tabela 6, em continuacab ao estudo ja mencionado, e apontada a infeccao por sarna 

em caes de diferentes idades, ou seja, jovens (< que 1 ano de idade), adulto (entre 1 e 6 anos 

de idade), idosos (acima de 6 anos de idade). 

A analise confirma o referido por Rocha et al (2008) demonstrando ser a demodicose 

uma doenca primariamente de caes puberes, ocorrendo portanto, mais frequentemente, em 

animais com idade ate um ano; bem como por Delayte (2002) e Santarem (2007), quando 

afirmaram que os caes jovens sao os mais susceptiveis a dermatopatologias, principalmente as 

parasitarias (Demodicose). 

Desta forma, ao final dos dados da tabela 6, apresentou-se uma proporcao de 59% de 

forma geral para infeccao por sarna em animais jovens, 34% em adultos, e 7% em idosos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 2: Tipo de sarna comparada com as idades dos caes atendidos no HV/UFCG no 

periodo de 2006 a 2010. 
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O grafico 2, faz uma comparacao entre os tipos de sarna, e as idades ja mencionadas, e 

revela que independente da idade do animal a sarna demodecica prevalece sobre a sarcoptica. 

Tabela 7: Distribuicao dos casos de sarna por mes, diagnosticados no HV/UFCG entre os 

anos de 2006 a 2010, dividido no periodo das chuvas, de Janeiro a junho, e periodo da seca, de 

julho a dezembro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mes 2006 2007 2008 2009 2010 Frequencia 

Jan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Fev - - - - 2 2 

Mar - - 2 4 4 10 

Abr - 3 3 4 4 14 

Mai 1 1 1 3 7 13 

Jun - - - 5 3 8 

47% 

Jul - 1 1 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 7 

Ago - - 3 5 3 11 

Set 1 2 2 2 4 11 

Out - - 4 - 3 7 

Nov 1 2 3 3 2 11 

Dez - - 2 - 4 6 

53% 

T O T A L 3 9 21 31 36 100 

Ja com relacao a tabela 7, procurou-se investigar a questao da sazonalidade, nos 

animais infectados por sarna, ou seja, como na regiao da Paraiba existem duas estacSes bem 

definidas (chuvosa: Janeiro a junho; e seca: julho a dezembro). Apos a analise da tabela, 

observou-se que nao existe interferencia relevante atribuida a sazonalidade, pois, no periodo 

chuvoso a proporcao foi de 47% e no seco de 53%. Concordando assim com Delayte (2002) 

que nao descreveu alteracoes dermatologicas ligadas a sazonalidade. 
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5 CONCLUSAO 

De uma forma geral e perceptivel a evolucab tecnologica vem melhorando os meios 

diagnosticos em medicina veterinaria, ou seja, surgem novos tratamentos, bem como 

equipamentos e tecnicas para tornar mais eficiente os diagnosticos dos disturbios, pois, e cada 

vez maior a cobranca e a exigencia por parte dos proprietaries de animais, e dessa maneira se 

faz necessario os medicos veterinarios acompanharem essa evolucao, para atender melhor 

esse crescente mercado de animais de companhia, que vem deixando de ser visto como um 

animal, para ser visto como parte da familia. 

Sendo assim, com base na analise do estudo, podemos evidenciar como pontos 

relevantes que podem ser utilizados por medicos veterinarios que trabalham na regiab da 

cidade de Patos - PB, usando os resultados como dados epidemiologicos nas dermatopatias 

causadas por acaros, a proporcao de 12,22% para algum tipo de sarna, dentre os casos de caes 

que apresentarem dermatopatia; mostrando assim uma casuistica consideravel, merecendo 

destaque na clinica de pequenos animais, pois, alem da questao ligada ao bem estar animal, 

existe alguns tipos de sarna, como a sarcoptica, que pode ser transmitida aos seres humanos. 

Outro fato que merece relevancia e o achado de um numero bem maior de sarna causada pelo 

acarozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Demodex canis (76%), em comparacao a Sarcoptes scabiei (24%) nos animais 

estudados; alem do predominio de caes de raca definida (57%) dentre os acometidos por 

algum tipo de sarna; e o fato de caes jovens (59%) serem mais susceptiveis para sarna que os 

adultos e idosos. 
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