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1- INTRODUgAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A elaboracao deste relatorio tern como objetivo complementar o curso de Medicina 

Veterinaria atraves da realizacao das atividades que fo ram feitas durante o Estagio 

Supervisionado, realizado no hospital Veterinario da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE). O estagio fo i realizado nas areas de clinica medica, com a supervisao 

da medica veterinaria D r § Lucia Virginea e na clinica cirurgica com a supervisao do D r 9 

Vandilson Rodrigues. O estagio teve inicio no dia 10 de fevereiro e termino no dia 25 de 

abril de 2003, sendo que, devido a incompatibilidade de horario , as atividades na clinica 

foram efetuadas do dia 10 de fevereiro a 21 de marco, e as atividades na area de cirurgia do 

dia 24 de marco a 25 de abril, perfazendo um total de 380 horas. 

Este relatorio objetiva demonstrar as atividades realizadas neste estagio, no qual 

iremos encontrar uma ro tina que inclui desde o atend imento ambulatorial ate os 

pro ced imento s cirurgicos, assim co mo o atend imento po s-cirurgico . Desta fo rma 

aprendendo e aperfeicoando a capacitacao profissional atraves do treino de atitudes 

corretas e equilibradas, visando assim o respeito ao conhecimento cientifico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2- HOSPITAL VETERINARIO 

2.1- ES T R U T U RA D O H O S PIT A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O hospital Veterinario (fig. 01) da 

UFRPE esta localizado na rua Do m Manuel 

de Medeiros, S/ N, Bairro Do is Irmaos, 

Recife, Pernambuco . Estruturalmente o 

hospital e composto por cinco ambulatorios 

(fig. 02) destinados a clinica, sendo um deste 

usado pelos veterinarios residentes. Ha mais 

dois ambulatorios onde sao utilizados para 

atender os pacientes com indicacao cirurgica, 

uma sala de feridas que e usada para 

curativos e limpeza de miiase e uma sala de 

fluidoterapia com paredes divisorias para 

atender aos tratamentos ambulatoriais como 

a reidratacao, aplicacao de medicamentos 

etc. E formado tambem pela recepcao, onde 

os clientes pagam taxas, preenchem a ficha 

clinica do animal e recebem orientacao 

sobre o atendimento, que e por ordem de 

chegada. 

O hospital Veterinario conta com 

os laboratories de doencas parasitarias, patologia clinica, infecto-contagiosa, histologia e 

tambem o setor de radiologia, como apoio aos exames complementares. Ha ainda sala de 

leitura, ambiente para funcionarios e sala de professores. 

O setor cirurgico do hospital e formado pelos dois ambulatorios ja mencionados, 

sala de pre-operatorio , onde sao feitas a tricotomia e a pre anestesia; tres salas de cirurgia; 

sala de esterelizacao; sala para guardar os materiais esterelizados; vestuario feminino e 

masculino e area para fazer a assepsia (paramentacao). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.2- RO TIN A C LIN IC A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os clientes ao chegarem no H V se encaminham a recepcao, la eles preenchem a 

ficha clinica, pagam a taxa e recebem um numero que organiza o atendimento por ordem 

de chegada. A taxa pode ser isenta ao alunos de Medicina Veterinaria que levam animais 

para consulta e as pessoas carentes que nao tern condicoes de efetuar o pagamento. Os 

atendimentos sao realizados nos dois turnos por quatro medicos veterinarios, sendo dois 

pela manha e dois a tarde e pelos medicos residentes que geralmente ficam o dia inteiro . 

No ambulatorio o paciente e atendido pelo medico veterinario e tambem pelos 

estagiarios. O animal e colocado na mesa pelo proprietario e inicia-se a anamnese, logo apos 

e realizado o exame clinico detalhado, o animal e pesado para calcular dosagens de eventual 

medicacao e quando necessario e solicitado exames complementares como auxilio na 

formacao do diagnostics Quando o animal chega desidratado, ele e levado para sala de 

fluidoterapia. Sao tambem trazidos para este recinto os animais que necessitam de curativos, 

aplicacao de medicamentos, limpeza de miiase, coleta de sangue, raspado cutaneo etc. Os 

proprietaries vao ate a recepcao para comprar medicamentos e materials necessarios para o 

tratamento ambulatorial. Os animais atendidos tern 15 dias o u mais para retornar ao 

ambulatorio, para reavaliacao ou acompanhamento clinico e para isso nao pagam nova taxa. 

Quando o problema ou doenca do animal e o ftalmico ou neurologico , ele e 

encaminhado aos especialistas responsaveis, sendo a consulta previamente marcada. Ha 

tambem o servico gratuito de acupuntura aos animais que precisam. Os pacientes que 

necessitam de tratamento cirurgico sao dirigidos aos ambulatorios responsaveis. 

A eutanasia nao e um procedimento comum na clinica, sendo apenas usada nos 

casos em que nao se tern mais artificios para manter o bem estar do animal, com prognostico 

desfavoravel. Quando e necessario realizar este procedimento, e feito com a autorizacao 

do proprietario no setor de anatomia patologica. E comum as pessoas abandonarem animais 

pelos arredores do hospital e quando ninguem aparece para cuidar, geralmente e levado ao 

setor competente para a realizacao da eutanasia. 

A clinica medica recebe tambem animais que necessitam apenas de orientacao 

sobre vacinacoes, vermifugacao, banhos e alimentacao (medicina preventiva), no entanto, 

alem deste, no dia a dia estamos sempre conduzindo os proprietaries a ter os cuidados 

necessarios ao bem estar animal, orientando-os e esclarecendo sobre as condicoes minimas 

que eles necessitam para ter uma vida saudavel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3  



2.3- RO TIN A C IRU RG IC A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os animais que, segundo os veterinarios da clinica, necessitam de intervencao 

cirurgica, sao encaminhados ao ambulatorio de cirurgia. A o chegarem la o veterinario 

cirurgiao ja esta com a ficha do animal e la ele e reavaliado. Os exames requisitados sao 

avaliados e nao havendo nenhum empecilho, a cirurgia e marcada para outro dia, ou no 

mesmo dia, caso seja urgencia e/ ou emergencia. A cirurgia pode tambem ser adiada, ou ser 

dado um tempo para os animais se recuperarem, se eles estiverem debilitados. No 

ambulatorio ha tambem os atendimentos aos animais que estao retornando de cirurgias, 

para retirada de pontos, curativo e pinos, enfim para um acompanhamento pos operatorio . 

Quando o proprietario chega com o animal para fazer a cirurgia no dia determinado, 

ele recebe uma lista de materiais que serao usados durante a cirurgia, entao eles se 

encaminham ate a recepcao, co mpram esses materiais e pagam a taxa referente ao 

procedimento. Os materiais sao entregues aos estagiarios, que levam para o bloco cirurgico. 

Enquanto isso, o animal e pesado e levado a sala de pre-operatorio onde o proprietario pode 

acompanha-lo ate o momento em que e encaminhado a sala de cirurgia. 

No recinto de pre-operatorio, o animal recebe os medicamentos pre-anestesicos. 

As drogas mais utilizadas sao o sulfato de atropina1 junto com acepromazina2 por via intra-

muscular. Utiliza-se tambem o sulfato de atropina e xilazina3 como pre-anestesico. Em 

seguida e feita a tricotomia ampla no local da incisao e o animal pronto , e encaminhado a 

sala de cirurgia. 

A anestesia e induzida pelo cloridrato de quetamina4 (5mgA g) por via endovenosa, 

utiliza-se anteriormente o diazepan para aumentar o relaxamento muscular e como 

anticonvulsivante, quando o pre-anestesico e a acepromazina. O animal geralmente e 

sondado com sonda orotraqueal e dependendo das condicoes fisiologicas do animal e 

utilizada a anestesia inalatoria com halotano ou isofluorano. A assepsia e realizada com 

alcool a 70% e iodo a 2%. 

No pos-operatorio e prescrito antibiotico, como exemplo a enrofloxacina5 e o anti-

inflamatorio mais prescrito e o cetoprofeno 6. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 -  Atropina 1% Fagra 2 - Acepran Uniuet 3 -  Dorcipec 4 -  Dopalen 5 -  Flotril 2,5% 6 - Ketofen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CLINICA MEDICA 

3 .1 A T EN D IM EN T O S E PR O C ED I M EN T O S REA LIZ A D O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o periodo de estagio, 10 de fevereiro a 21 de marco (5 semanas), foram 

atendidos 288 animais com as mais variadas patologias (Tabela 01). Desses animais 259 

eram da especie canina (89,4%) e 29 da especie felina (10,6%). Entre machos e femeas do 

total dos animais a diferenca de percentual nao fo i discrepante (Grafico 01). 

Tabela 01 - Numeros de animais atendidos por especie e sexo acompanhandas 

no Hospital Veterinario da UFRPE, durante o estagio supervisionado, no periodo 

de 10 de fevereiro a 21 de marco. 

Especie/ Sexo Canino Felino Total 

Femeas 123 16 139 

Machos 136 13 149 

Subtotal 259 29 288 

Dentro das ocorrencias clinicas (Tabela 02), 48 animais tiveram indicacao cirurgica, 

isto e 16,6%, houve 4 obitos na clinica, que morreram antes de serem atendidos, durante o 

atendimento ou logo apos o atendimento. Muitas vezes isso ocorre porque os proprietaries 

so levam os animais a clinica quando veem que o animal esta muito mal. Por outro lado ha 

alguns proprietaries com excesso de cuidados, procuram doencas onde nao existem, e 

outros que levam os animais por prevencao, para obter orientacao quanto a criacao. 

G R A FI C O 01 - Percentual do numero de animais atendidos na clinica 

medica, d iv id idos po r especie e sexo , aco mpanhado s no Ho sp ital 

Veterinario da UFRPE, durante o estagio supervisionado, no periodo de 10 

de fevereiro a 21 de marco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Canino macho 

• Canino femea 

• Felino macho 

• Felino femea zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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T A BELA 02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Numero de Ocorrencias clinicas acompanhadas no 

Hospital Veterinario da UFRPE, durante o estagio supervisionado no 

periodo de 10 de fevereiro a 21 de marco. 

O correncia clinica N umero de casos 

Obito 4 

Tratamento ambulatorial 98 

Animais sem alteracao 3 

Indicacao cirurgica 48 

Medicacao preventiva 8 

Sem diagnostico 10 

Total 171 

Os casos sem diagnosticos ocorreram por causa de ausencia de sinais clinicos claros 

juntamente com a falta do retorno dos proprietaries com os seus animais para mostrar os 

exames e ter um acompanhamento clinico mais detalhado. 

Os animais que tiveram algum tratamento ambulatorial totalizaram 34% dos 

atendimentos, o restante necessitou apenas de medicamentos prescritos para serem tratados. 

Quanto ao tratamento ambulatorial (Tabela 03), apenas 17,7% dos animais foram reidratados 

e na maioria das vezes era utilizado o Ringer com lactate 

T A BELA 03 - Numeros de procedimentos ambulatoriais em caes e 

gatos, ocorridos no H V da UFRPE, durante o estagio supervisionado, no 

periodo delO de fevereiro a 21 de marco. 

PR O C ED I M EN T O S 

Fluidoterapia 51 

Aplicacao de medicamento 47 

Limpeza de miiase 7 

Limpeza de ouvido 8 

Sondagem uretral 2 

Parto 2 

Curativo 10 

totai ~ 127 
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3.2 - EX A M ES C O M PLEM EN T A RES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Do total de animais atendidos 117 necessitaram de exames complementares, 40,6%) 

no entanto foram realizados 178 exames (Tabela 04), sabendo-se que um animal pode 

necessitar de mais de um exame, e ate varios. Deste total, o diagnostico por imagem teve o 

maior numero, representado basicamente pelo raio x, isto e 51,6% dos exames. O diagnostico 

por amostra sanguinea representou 36,5% dos exames e outras amostras como raspado 

cutaneo, urina, parasitologic© representam 11,7% dos exames solicitados. 

Os exames complementares sao muito importante para auxiliar no diagnostico e 

como fo i abservado os veterinarios do H V usaram deste artificio muito freqiientemente o 

que demonstra o quanto e indispensavel este procedimento. 

T A BELA 04 - Exames solicitados em caninos e felinos no Hospital 

Veterinario da UFRPE, durante o estagio supervisionado no periodo de 10 

de fevereiro a 21 de marco. 

Procedimento N - de casos 

Hemograma 27 

Leucograma 24 

Pesquisa de hematozoario 14 

Raio x toracico 29 

Raio x abdominal 20 

Raio x de membros 26 

Raio x da regiao lombosacro 5 

Raio x do esofago cervical e toracico 5 

Raio x de cranio 1 

Raio x de vertebras 1 

Raio x contrastado 2 

Ultrassonografia 1 

Raio x de mandibula e maxilar 3 

Raspado para fungos 5 

Raspado para sarna 3 

Sumario de urina 8 

Parasito logic 1 

Cultura bacteriana c/  antibiograma 1 

Cultura de fungos c/  antibiograma 2 

Total 178 



3.3 - CASUISTICA GERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na tabela a seguir, pode-se observar a casuistica geral que fo i estabelecida de acordo 

com os casos atendidos durante estagio. Dentre os casos, destacam-se com o maior numero 

as afeccoes gastrintestinais e em seguida as alteracoes ou afeccoes diversas. As afeccoes 

musculo-esqueleticas tambem sao responsaveis por um grande numero de atendimentos 

onde a fratura teve o papel principal. Todos esses casos estao relatados em tabelas especificas 

mais adiante. 

T A BELA 05 - Casos clinicos atendidos relacionados no sistema ou area 

comprometida em caninos e felinos, acompanhados no hospital veterinario da 

UFRPE, durante o estagio supervisionado, no periodo de 10 de fevereiro a 21 

de marco. 

Especie 
A feccoes 

Canina Felina Total 

Afeccoes gastrintestinais 43 3 46 

Afecgoes musculo-esqueleticas 35 6 41 

Afeccoes renais 8 4 12 

Afeccoes cardiologicas 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 9 

Afeccoes dos sist. respiratorio 12 4 16 

Afeccoes dermatologicas 30 3 33 

Afeccoes dos sist. reprodutivo 13 3 16 

Doencas parasitemias 43 - 43 

Doencas infecto-contagiosas 18 - 18 

Neoplasias 26 2 28 

Hernias 6 1 7 

Doencas otologicas 15 2 17 

Doencas oftalmicas 12 1 13 

Afeccoes diversas 40 3 43 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4  - CASUISTICAS ESPECIFICAS 

• A feccoes G astrintestinais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dentre as afeccoes do trato 

digestivo as que mais se destacaram foram 

as gastroenterites (Tabela 06). Muitos 

animais chegaram a clinica com diarreia 

e/ ou vdmito , muitas vezes desidratados. 

O tratamento ambulatorial nao especifico para esses casos eram a base de fluidoterapia 

(Ringer com lactato, a maioria das vezes), energetico 1, cloridrato de meterclopramida2, 

antihermorragico 3 quando havia hemorragia nas fezes (Fig. 03) e as vezes um antidiarreico 

com sulfacetamida e sulfato de atropina4 . Um dos casos de constipacao ocorreu numa cadela 

Poodle de 3 meses de idade que gritava ao defecar e nao conseguia expulsar as fezes. No 

raio x foi observado acumulo de fezes na regiao distal do reto. Foi utilizado fosfato de sodio 

monobasico e dibasico 5 via retal com o intuito de estimular a defecacao. Este animal nao 

voltou a clinica posteriormente, subtendendo-se que a medicacao teve o efeito esperado. 

Nos animais que chegaram com gengivite, tartaro e periodontite, era indicado anti-

inflamatorio especifico para a regiao oral a base de metronidazol e espiramicina6. 

T A BELA 06 - Afeccoes gastrintestinais registradas em caninos e felinos 

acompanhados no Hospital Veterinario da UFRPE, durante o estagio 

supervisionado no periodo de 10 de fevereiro a 21 de marco. 

A feccoes 
Especie 

Canino Felino Total 

Gastrite 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 6 

Gastroenterite 25 - 25 

Gengivite 3 - 3 

Tartaro 3 1 4 

Periodontite - 1 1 

Constipacao 2 - 2 

Fecaloma - 1 1 

Faringite 4 - 4 

Subtotal 43 3 46 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 - Biofrutose 2 -  Plasil , Emetin 3 -  Kanakion 4 -  Cursil 5 -  Fleet Enema 6 - Stomorgyl 
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• A fecco eszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do Sistema Respiratorio 

Das doencas do trato respiratorio as 

mais comuns foram as broncopneumonias e 

p neumo nias (Tabela 07) . Os casos de 

rinotraqueite felina que ocorreram, fo ram 

tratados co m antibio tico terap ia, co mo : 

am o xic i l ina 1 o u enro f lo xac ina 2 e 

imunoestimulante3. Quando era preciso era 

indicado o uso de uma solucao de cloreto de 

benzalco mico c lo reto de so d io 4 para 

desobstruir as vias aereas e como expectorante 

o cloridrato de bromexina5 . 

Alguns casos de broncopneumonia e pneumonia foram descobertos por acaso, o 

animal chegava a clinica com queixa de fratura ou gastroenterite e encontrava-se sinais de 

estertores pulmonares, as vezes secrecao bronquica. O raio x do torax confirmava a suspeita 

clinica, este fato deixa claro a importancia de um exame clinico bem feito . Um caso grave 

de broncopneumonia ocorreu num cao (fig. 04) de 90 dias de idade, que apresentava tosse, 

espirro, secrecao nasal purulenta com obstrucao, inquietacao, dificuldade respiratoria e 

estertores. O tratamento ambulatorial deste animal fo i aminofilina6, penicilina G benzatina7 

de 600.000 UI e fluidoterapia. 

T A BELA 07 - Afeccoes respiratorias registradas em caninos e felinos 

acompanhadas no Hospital Veterinario da UFRPE, durante o estagio 

supervisionado no periodo de 10 de fevereiro a 21 de marco. 

. _  m Especie 

A feccoes 

Canina Felina Total 

Rinotraqueite - 4 4 

Broncopneumonia 6 - 6 

Pneumonia 6 - 6 

Subtotal 12 4~~ ~~16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l-Amoxil 2-Duotril 2,5%, Enropet 2,5% 3 -Imunoparuun 4 Sorine 5-Bisolvon 6-Amnofilina zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

® zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sandoz 7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Benzetacil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• A feccoes M usculo-esqueleticas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dos casos recebidos que envolviam o sistema musculo-esqueletico (Tabela 08) as 

fraturas foram a maioria, e muitas tiveram indicacao cirurgica. As fraturas e luxacoes 

U J tiveram como causa principal os acidentes automobilisticos. quedas, e 

um caso de osteossarcoma (fig. 05), 

o nd e ja hav ia d esenv o lv id o 

metastase pulmonar (fig. 06). O 

proprietario fo i informado que o 

prognostico era negativo, devido 

as celulas tumorals ja terem sido 

| disseminadas em outros orgaos 

como o pulmao , nao havendo 

tratamento cirurgico ou quimioterapico. 

Um dos casos de osteomielite ocorreu num cao que havia fraturado o membro 

anterior esquerdo ha quatro meses sem cicatrizacao do ferimento, acarretando a infeccao 

ossea. O outro caso tambem aconteceu devido a uma fratura distal do membro posterior 

direito e ja havia sido feita a amputacao das falanges, no entanto o ferimento cirurgico nao 

cicatrizou complemente levando a infeccao no osso, que ja estava ascendendo. O diagnostico 

fo i feito baseado nos sinais clinicos e no raio x. O tratamento indicado fo i a amputacao alta 

do membro afetado para ambos os casos. 

Alguns animais chegavam a clinica apresentando paresia dos membros posteriores, 

um cao, SRD de 8 anos (fig. 07) comecou arrastando os membros pelvicos e o proprietario 

nao soube dar informacao sobre o fato. Foi solicitado raio x e nao fo i observado nenhuma 

alteracao. O animal fo i medicado com cetoprofeno 1 e o proprietario nao retornou para o 

acompanhamento clinico . Um cao da raca Basset Ho und de 4 anos (fig. 08), estava 

aparentando sentir muita dor ao toque na regiao lombar, apresentava dificuldade de se 

locomover e o raio x diagnosticou hernia de disco. O priprietario fo i orientado a procurar o 

o cirurgiao especializado em sistema nervoso, para uma possivel abordagem cirurgica. 

2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ketofen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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T A BELA 08zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Afeccoes Musculo-esqueleticas registradas em caninos e 

felinos acompanhadas no Hospital Veterinario da UFRPE, durante o 

estagio supervisionado no periodo de 10 de fevereiro a 21 de marco. 

Especie 
A feccoes 

Canina Felina Total 

Fratura 14 3 17 

Luxacao coxofemoral zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1 1 

Luxacao da patela 2 - 2 

Calcificacao intervertebral 1 - 1 

Raquitismo - 1 1 

Osteomielite 2 - 2 

Paraplegia 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 4 

Osteoartrite 2 - 2 

Anomalia genetica 1 - 1 

Claudicacao 4 - 4 

Trauma 3 1 4 

Hernia de disco 1 - 1 

Osteossarcoma 1 - 1 

Subtotal 35 6 41 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• A feccoes do A parelho Reprodutor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nas afeccoes do sistema rep ro d utiv o 

(Tabela 10), os disturbios femininos tiveram maior 

destaque. Houve um caso de hipersensibilidade ao 

estrogeno, numa cadela da raca Fila Brasileiro de 9 

meses de idade (fig. 09), que apresentava um edema 

na vulva no inicio do estro. O proprietario levou o 

animal a um veterinario, este fez sutura em bolsa de 

fumo na vulva do animal. Dias depois o edema ja 

estava tao intenso que a mucosa estava fistulada com lesoes necroticas. No ambulatorio do 

hospital fo i retirada a sutura em bolsa de fumo e o tratamento administrado teve o objetivo 

de manter a assepsia e diminuir a inflamacao e infeccao. Os medicamentos prescritos foram 

a penicilina G benzatina1, Cetopro feno 2 e limpeza 

no lo cal. O p ro p rietario fo i o rientado a fazer a 

ovario-salpingo-histerectomia (OSH) no animal logo 

que possivel. 

Os partos distocicos (fig. 10) eram sempre 

encaminhados a um cirurgiao, mas antes o veterinario 

da clinica tentava estimular a saida dos fetos atraves 

de tracao manual, concomitante com a medicacao a 

base de ocitocina sintetica3 e calcio 4 associados a fluidoterapia. Em todos os casos, a cirurgia 

para retirada dos fetos fo i necessaria. 

Nos casos de disturbios reprodutivos masculinos 

houve um caso de trauma no penis (fig. 11 ) em que a 

glande estava edemaciada e o prepucio virado deixando 

a mo stra o lado interno do prepucio . Tentou-se 

primeiramente administrar compressa de gelo e depois a 

reducao manual, mais nao fo i possivel. O proprietario 

acabou saindo do hospital quando soube que o cao necessitava de cirurgia e que seria 

cobrado uma taxa referente ao procedimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 - Benzetacil 2 -  Ketofen 3 -  Ocitocina Univet 4 - Gluconate de Cdlcio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 3  



O caso de hipoplasia de prepucio ocorreu num Yorkshire de 1 ano e 8 meses de 

idade que apresentava uma abertura na regiao ventral do prepucio de mais ou menos 2cm, 

deixando o penis exposto e conseqtientemente provocando inflamcao no local. O 

proprietario fo i orientado a procurar o cirurgiao do Hospital Veterinario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A BELA 09 - Afeocoes do Aparelho Reprodutor feminino e masculino 

em caninos e felinos, acompanhados no Hospital Veterinario no periodo 

de 10 de fevereiro a 21 de marco. 

A f ec9 6eszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EspMe 

Canino Felino Total 

Piometra 4 1 5 

Mastite 1 - 1 

Parto distocico 2 2 4 

Orquite 3 - 3 

Trauma no penis 1 - 1 

Hipoplasia do testiculo 1 - 1 

Subtotal 12 3 15 

• A feccoes Renais 

Nas doencas do sistema urinario fo i mais comum encontrar casos de cistite (Tabela 

10). Um caso interessante ocorreu num Dogue Alemao mal tratado que estava com parali-

sia dos membros posteriores, o animal fo i levado a clinica pelo proprietario que tinha a 

intengao de deixa-lo no hospital para ser sacrificado, porque segundo ele nao havia mais 

cura. Aos poucos com a anamnese e exame clinico o diagnostico fo i esclarecido, fo i coletado 

urina para realizar a urinalise mas devido ao estado critico do animal, ele fo i tratado 

imediatamente com enrofloxacina1 10% e Metanamina cloreto de metiltroninio 2 . Uma 

semana apos a consulta o animal voltou a clinica ja restabelecido. 

Um caso de calculos na bexiga aconteceu numa cadela que, segundo o proprietario , 

urinava com sangue ha 3 meses, mesmo assim nesse periodo, o animal conseguiu levar uma 

gestacao e quando fo i ao hospital, havia parido ha 10 dias. Ela estava apresentando vomitos, 

tinha polidipsia e poliuria, vivia muito cansada e apatica. No raio x foram observados dois 

grandes calculos localizados na bexiga, o animal fo i encaminhado para a cirurgia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

® ® zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 -Baytril 10% 2- Sepurim drageas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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T A BELA 10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Afeccoes Renais registrados em caninos e felinos 

acompanhadas no Hospital Veterinario da UFRPE, durante o estagio 

supervisionado durante o periodo de 10 fevereiro a 21 de marco. 

A feccoes 
Especie 

Canina Felina Total 

Cistite 

Fludt* 

Calculos urinarios 

Infeccao urinaria 

5 

3 

1 

2 

Subtotal 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Doenga do Trato Urinario Inferior dos Felinos. 

•A feccoes Cardiologicas 

E comum os caes ja idosos apresentarem algum disturbio cardiaco (Tabela 11), mas 

os sinais de doenca cardiaca podem ocorrer mesmo que o animal nao se apresente num 

quadro de insuficiencia cardiaca. Muitas vezes na clinica os proprietaries trazem os animais 

por causa de outros problemas como tumores mamarios e atraves de raio x toracico 

observava-se cardio megalia e na auscultacao alguma alteracao nos batimentos cardiacos. 

Num animal da raca Fila Brasileiro 

de 10 anos de idade (fig. 12), apresentava-se 

com sinais nitidos de insuficiencia congestiva, 

estava co m ascite, edema nos membros, 

inquietacao, dispneia, ortopneia e fraqueza 

geral. Foi retirado por puncao, uma amostra 

do liquido acumulado na cavidade abdominal 

que era de co lo racao av ermelhad a 

comprovando ainda mais que a causa da 

ascite seria a ICC. O tratamento fo i a base de furosemida1, digitalicos como digoxina2 e um 

repositor de potassio 3, ja que a furosemida induz uma maior excrecao de potassio pelos 

tubulos renais. 

1 — Lasix 2- Digigoxina 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Slow k, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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T A B EL A 11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - A feccoes Cardio logicas registrados em caninos, 

acompanhadas no Hospital Veterinario da UFRPE, durante o estagio 

supervisionado no periodo de 10 fevereiro a 21 de marco. 

A feccoes 
Especie 

Canina Felina Total 

ICC 3 3 

Cardiomegalia 6 6 

Subtotal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 9 

• A feccoes D ermatologicas 

Foram varios os casos de doencas dermatologicas, entre eles a maioria foram as 

dermatofitoses (Tabela 12). Um caso que chamou atencao fo i um cao (fig. 13) que ha 4 

meses apresentava alopecia nas regioes da face, pescoco e extremidades dos membros, ja 

base de digloconato de clorexidine3 , limpeza das lesoes com solucao de permangamato de 

potassio e antibioticoterapia, o mais indicado era amoxicilina4 ou cefalexina5 . 

Uma gata apareceu com sensibilidade na pele do dorso e alguns dias depois da 

primeira consulta, fo i observado abcessos no local. O tratamento fo i feito com limpeza, 

usando solucao de Iodo polvidona6 diluido no soro e clorexidini, colocando logo depois 

pomada de nitrofurasona7 e fo i prescrito tambem uma vitamina do complexo B e antibiotico 

a base de gentamicina8 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1- Tiuran Sabonete 2- Pelo e derme 3 - Vetriderm clorexidine 4 -  Amoxil 5 -  Kerf lex 6 -  Polvidine 

® ® 
7 - Furacin pomada 8 -  Gentocin 

havia hiperqueratose e liquenificacao. Os 

sintomoas eram sugestivos de sarna e no 

exame laboratorial o resultado fo i positivo 

para fungos. As dermatites causadas por 

fungos eram tratadas com xampu de sulfeto 

de selenio a 2,5% produzidos em farmacia 

de manipulacao , ou sabonete a base de 

monossulfureto de tetratiuran1, juntamente 

com uma vitamina para a pelagem 2 . As 

piodermatites eram tratadas com xampu a 
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Num dos casos de pododermites (fig. 14), os 

coxins plantares estavam muito inflamados ha meses, 

com liquenificacao, lesoes descamativas crostosas e 

umidas e o animal apresentava muita dor. Fo i 

prescrito solucao de monossulfureto de tetratiuran1, 

para usar no local das lesoes, griseofulvina2 solucao 

oral 500mg e um complexo vitaminico. 

A maioria das dermatites alergicas, eram 

causadas por pulgas ou por produtos desinfetantes 

usados na limpeza do ambiente. Nestes casos era prescrito xampu a base de gel de Aloe 

Vera com A lanto ina3, uma vitamina especifica para a pelagem 4 e principalmente tentar 

acabar com a causa da alergia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A BELA 12 - Afeccoes Dermatologicas registrados em caninos e 

felinos acompanhadas no Hospital Veterinario da UFRPE, durante o estagio 

supervisionado durante o periodo de 10 fevereiro a 21 de marco. 

Af cocoes 
Especie 

Canina Felina Total 

Dermatite 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 4 

Piodermatite 4 - 4 

Pododermite 2 - 2 

Dermatofitose 6 - 6 

Dermatite alergica 4 - 4 

Abcesso 5 1 6 

Feridas 1 2 3 

Derm, da margem da orelha 1 - 1 

Seborreia seca 3 - 3 

Subtotal 30 3 33 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1-Tiuran solugao 2-Dulfulvin 3 - Vetriderm hipoalergenico 4 -  Allerdog plus zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• A feccoes Parasitarias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os casos de verminoses foram frequentes nos atendimentos, principalmente em 

filhotes (fig. 15 e fig . 16), alguns animais chegaram com uma anemia muito intensa, 

hipoproteinemia e com isso o desenvolvimento de ascite. Outros animais chegavam debilitados, 

apresentando diarreia com a presenca de vermes. Os filhotes eram tratados com Pirantel, 

praziquantel e febantel1 em suspensao aos adultos eram indicados o mesmo principio ativo 

em forma de comprimido . 

Os animais com miiase (fig. 17) recebiam o tratamento de retirada das larvas, 

limpeza, curativo e por fim aplicava-se um repelente ao redor da lesao. 

Dentre as afeccoes dermatologicas houve um caso 

de sarna demodecica num cao SRD, de 8 meses de idade 

(fig. 18). O animal apresentava alopecia principalmente 

na regiao da face e orelhas, as lesoes eram umidas e ja 

havia infeccao secundaria. O tratamento fo i a base de 

2 

A mitraz . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1- Petzi suspensao 2- Triatox zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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