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1. I N T R O D U C A O 

O Estagio Supervisionado Obrigatorio I I I (ESOIII), foi realizado entre os dias 13 

de agosto a 08 de outubro de 2007, perfazendo uma carga horaria de 240 horas no setor do 

Laboratorio de Patologia Clinica Veterinaria (LPCV) do Hospital Veterinario da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus de Patos -PB, sob 

responsabilidade do Medico Veterinario Erotides Martins Filho e da Residente Soraia Vital 

Justiniano. 

O Laboratorio de Patologia Clinica Veterinaria (LPCV), e dividido em tres 

setores: um responsavel para analises hematologica, bioquimica, urinalise, transudado e 

exsudato, analise do suco ruminal, exame do liquido cefalorraquidiano e citologico (Figura 

1) , outro com destino aos exames parasitologies e o ultimo a sala de aula praticas (Figura 

2) . 

Atualmente, o LPCV presta servicos durante toda semana, de segunda as sexta-

feira, no turno matinal das 07h00 min as 12h00 min e no turno vespertino das 14h00 min 

as 17h00min e seus servicos sao executados por um Medico-Veterinario, um residente, 

dois tecnicos em laboratorio, um monitor, alem de estagiarios. 

Assim, objetivou-se no estagio adquirir conhecimentos praticos na area de 

Patologia Clinica veterinaria atraves da rotina do LPCV, realizando-se inumeros exames 

solicitados dos setores das clinicas de pequenos e grandes animais da propria instituicao, 

como tambem solicitacoes provenientes de outros veterinarios particulares, alem de prestar 

servicos aos projetos de pesquisa e extensao dos alunos e professores da UFCG. 

Fig. 1 - Setor das Analises hematologicas, bio-

quimicas, urinalises, e entre outras. 

Fig. 2 - Setor de Aulas 
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2. D E S E N V O L V I M E N T O 

2.1 E X A M E S L A B O R A T O R I A I S NA C L I N I C A V E T E R I N A R I A 

Diante das dificuldades encontradas na rotina do Clinico Veterinario para 

diagnosticar uma enfermidade e assim estabelecer seu diagnostico para tratamento correto, 

os exames laboratoriais sao instrumentos mais coerentes que auxiliam e complementam 

um dado diagnostico e descartam outros, sendo, portanto um importante aliado desse 

profissional. 

O sucesso do resultado de um exame laboratorial dependent tambem de um 

preparo correto do animal, obediencia quanto a forma certa de coletar, conservar e 

manusear as amostras. Logo o patologista clinico veterinario devc estabelecer criterios para 

receber e executar as amostras para nao comprometer a precisao e qualidade de sua analise. 

E imprescindivel que junto da amostra venha acompanhada com a identificacao 

do animal,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA solicita9ao do tipo de exame, como tambem, breve historico do caso clinico. 

Deve-se atentar para uma criteriosa anamnese, pois, diversos fatores podem 

influenciar no resultado dos exames antes da coleta de sangue, como: exercicios, estresse 

emocional, dieta (o nao jejum alimentar de 8 a 10 horas) e u t iliza9ao de medicamentos. 

2.2 C O N D U T A D E P R O F I S S I O N A I S E M U M L A B O R A T O R I O C L I N I C O 

Necessitam-se de certos cuidados num laboratorio, quanto ao manuseio dos 

instrumentos, vidrarias e equipamentos e suas respectivas limpezas. Para obten9ao de um 

excelente e confiavel resultado e necessario ter o maximo de cuidado possivel quanto ao: 

^ Uso de jaleco e luvas; 

Seguran9a, responsabilidade e seriedade no servi9o; 

Conhecimento e atualiza9ao da area; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v Manuten9ao de material a ser utilizado adequadamente higienizados 

e esterilizados; 

Aten9ao para nao utilizar a mesma pipeta para diferentes solu96es; 

^ Evitar pipetar diretamente do frasco de estoque; 

^ Identificar todos os frascos o mais breve possivel; 
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Nao esquecer de sempre tirar e enxugar o excedente da ponta da 

pipeta com papel absorvente 

Assoprar todas as pipetas graduadas com halo fosco 

Tocar as pontas das pipetas volumetricas na superficie do liquido; 

Utilizar somente a quantidade adequada da solucao a ser usada; 

Observacao quanto a necessidade de homogeneizacao da solu9ao do 

frasco antes de seu uso; 

Quando manusear as amostras, evitar toda contamina9ao proveniente 

de tampas de frascos colocadas em lugares indevidos. Retornar a tampa, 

o mais rapido possivel; 

•3" Informagoes sobre primeiros socorros, Afixar num local de facil 

acesso, um explicativo dos socorros de emergencia, para agir se 

necessario. 

^ Lavar imediatamente o material que tiveram contato com sangue, 

alcalis, acidos concentrados ou suspensoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 E Q U I P A M E N T O S U T I L I Z A D O S NA R O T I N A D O L A B O R A T O R I O D E 

P A T O L O G I A C L I N I C A V E T E R I N A R I A D O H V DA U F C G 

^ 2 Microscopios (Figura 3). 

^ 2 Contadores automaticos para contagem relativa e absoluta de 

leucocitos e tambem para determinacao do valores hematimetricos; 

( V G M , H C M E CHCM) (Figura 4). 

1 Centrifuga para microhematocrito (Figura 5). 

1 Refratometro (Figura 6). 

*• 1 Cartao de Leitura do microhematocrito(Figura 7). 

2 Centrifugas para macrohematcrito; 

1 Banho Maria (Figura 8). 

^ 1 Estufa 

^ 1 Balan9a de Precisao 

w 1 Analisador Bioquimico (BIOPLUS 2000) (Figura 9). 

4 Camaras de Neubauer (Figura 10). 
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^ 3 Geladeiras (armazenamento de produtos biologicos e substantias 

reativas)(Figura 11). 

Materials Basicos: pipetas, pipetas semi-automaticas, laminas, 

laminulas, relogios, reativos e entre outros (Figura 12). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fig.3 - Microsccipio Fig. 4 - Contador Automatico 

Fig. 7 - Cartao de Leitura do Microhematocrito Fig. 8 - Banho Maria 
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Fig. 9 - Analisador Bioquimico Automatico (BIOPLUS 2000) Fig. 10 - Materiais Basicos 

Fig. 11 - Geladeiras Fig. 12 - Camara de Neubauer 

3. A T I V I D A D E S D E S E N V O L V I D A S D U R A N T E O E S O I I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gracas as inumeras solicita9oes de exames da eomunidade academica em 

projetos de pesquisa, as rotinas das clinicas de pequenos e grandes animais e exames 

particulars, o Laboratorio de Patologia Clinica do Hospital Veterinario (LPCV), dispoe 

de condi9oes favoraveis para oferecer grande presta9ao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servi90S para os demais 

interessados descritos acima, destacando-se preferencialmente, nas areas de hematologia, 

bioquimica, urinalise , parasitologia e citologia. 

No entanto, dentre as atividades executadas no ESO I I I , distinguem-se as analises 

hematologicas que incluem o eritrograma completo, ou seja, composto pelo hematocrito, 

determina9ao da hemoglobina e contagem global de eritrocitos, como tambem, o 

leucograma composto pela contagem global e diferencial de leucocitos, alem de 

determinar os indices hematimetricos correspondidos ao Volume Globular Medio ( V G M ) e 

a Concentra9ao de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM) e contagem de plaquetas. 

Efetuaram-se tambem diversas analises de bioquimicas como: dosagem de ureia, 

creatinina, Fosfatase Alcalina (FA), Aspartato Aminotransferase (AST), Alanina 
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aminotransferase (ALT) , Gama-glutamiltranspeptase (GGT), proteinas totais, albumina, 

bilirrubinas, calcio, fosforo e glicose. 

A urinalise e constituida pelo exame fisico, quimico (determinacao do pH, 

proteinas, cetonas, pigmentos biliares, glicose, nitritos, sangue oculto e leucocitos) e do 

sedimento da urina ( determinacao de presenca de bacterias, protozoarios, fungos, ovos de 

parasitas, microfilarias, leveduras, celulas epiteliais de orgaos do trajeto urinario, 

hemacias, leucocitos, espermatozoides, cristais, cilindros, goticulas de gordura, muco e 

artefatos. 

Ha ainda, os servicos referentes aos exames parasitologies que consiste no 

exame de raspado cutaneo para deteccao de ectoparasitas e o exame de fezes para 

diagnosticos de possiveis de infestacoes verminoticas. 

No exame citologico, evidenciaram-se raspados, decalques ("IMPRINTs") e 

swabs, que serviram de ferramenta de grande valia aos medicos veterinarios, 

principalmente, nos diagnosticos positivos de Tumor Venereo Transmissivel (TVT) para 

posterior tratamento nos animais doentes. 

As atividades desenvolvidas no ESO I I I podem ser conferidas na Tabela 1: 
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T A B E L A 1: Casuistica dos exames laboratoriais relacionados com as cspecies 

realizados durante o Estagio Supervisionado Obrigatorio H I , no Laboratorio de 

Patologia Clinico Veterinario do Hospital Veterinario do Centro de Saude e 

Tecnologia Rural da U F C G , Patos - PB. 

E S P E C I E S 

E X A M E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACanino Felino Ovino Caprino Equino Bovino T O T A L 

H E M O G R A M A 180 19 06 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 20 15 240 

PLAQUETOMETRIA 176 13 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - 189 

PESQUISA DE 161 03 01 - 02 06 173 

HEMOPARASITAS 

URINALISE 14 - - 03 - 36 

E X A M E DE FEZES 05 04 03 03 06 02 23 

PESQUISA DE 33 09 - - 04 01 47 

ECTOPARASITAS 

E X A M E DE 

L I Q U I D O R U M I N A L - - - - - 08 08 

F I B R I N O G E N S - - 05 - 14 14 33 

UREIA 26 04 06 - 06 2 44 

CREATININA 27 06 06 - 06 2 47 

A L T 18 02 - - - - 20 

AST - - 02 - 05 02 09 

GGT - - - 03 - 03 

FA 09 - 02 - - 02 13 

PT i : - 05 - 0! 05 23 

A L B U M I N A 09 - 01 - 01 02 13 

CALCIO 02 - 01 - 01 03 07 

FOSFORO 01 - - - - - 01 

E X A M E 10 - - - - - 10 

CITOLOGICO 

T O T A L 688 74 38 03 72 64 939 
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3.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PREPARO DO ESFREGAQO DE SANGUE 

O esfregaco tambem chamado extensao ou, simplesmente, lamina de sangue, e 

feito estendendo-se uma pequena gota de sangue que depois e corada e examinada ao 

microscopio. Nao esquecer que um bom esfregaco de sangue feito sobre uma lamina e 

fundamental para a realizacao de um hemograma. Frequentemente este item e subestimado 

e o diagnostico hematologico e prejudicado por esfregacos mal feitos, muito espessos ou 

prejudicados pela umidade. 

Material: 

a) Sangue total com anticoagulante. 

b) Duas laminas. 

Tecnica: 

*° Prepara-se duas laminas limpas e secas, sendo uma com os cantos 

recortados (lamina extensora), homogeiniza-se bem o sangue, transfere-

se uma gota de sangue no bastao ou capilar sobre a lamina de vidro. 

Com ajuda da segunda lamina (extensora), faz-se com a primeira um 

angulo de 45 graus, estendendo a gota de sangue. 

Deixa secar e depois identifica; 

Cora-se com corantes panoticos ( INSTANT - PROV), o K I T 

panotico (Figura 13) e encontrado subdividido em tres, sendo um com 

funcao de fixador (Figura 14), e dois para corar a lamina (Figura 15 

,16); 

Imergindo-se a lamina por 20 segundos em cada solucao. 

Fig. 13 - Kit Panotico - ( INSTANT - PROV) Fig. 14 - Fixador 1 
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Fig. 15 - Corante II Fig. 16 - Corante HI 

3.2 D E T E R M I N A C A O DA HEMOGLOBINA 

A tecnica utilizada e o metodo da cianetohemoglobina; 

Faz-se atraves do Analisador Bioquimico Automatico (BIOPLUS 

2000) 

Em outro tubo coloca-se 1,5 ml de regente de cor, para zerar o 

analisador bioquimico; 

Pipeta-se 2,5 ml do reagente de cor de uso em outro tubo; 

Adiciona-se a este 1 OfJ da amostra sangiiiena; 

Homogeneiza-se, aguarda cinco minutos e logo depois faz a leitura 

no analisador bioquimico. 

3.3 DETERMINACAO DO HEMATOCRITO: Volume globular (VG) 

^ A tecnica utilizada e o metodo do microhematocrito; 

^ Preenche-se um tubo capilar (Figura 17) por capilariedade ate 2/3 da 

sua capacidade, fechando com cera de modelar uma das suas 

extremidades; 

^ Leva-se a microcentrifuga (Fanem) a 10.000 rotacoes por minuto 

durante 15 minutos para amostras sangiiienas de caprinos e ovinos ou 

apenas 5 minutos para as demais especies; 
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Faz-se a leitura em escala propria,expressando o resultado em 

percentual (%) (Figura 18). 

Utiliza-se o metodo da diluicao, com pipeta semi-automatica; 

Pipeta-se 4 ml da solucao de Gower, misturando a 20|Jl da amostra 

de sangue e homogeneiza-se; 

^ Enche-se a camara de Neubauer com pipeta semi-automatica de 20zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALII 

e deixa repousar por 3 minutos; 

Conta-se os cinco quadrantes medios atraves do microscopio optico 

na objetiva de 40x; 

^ Somam-se os valores dos cinco quadrantes e multiplica-se o 

resultado por 10.000. Esse resultado e expresso em numero de celulas 

por m m 3 de sangue. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fig. 17 - Tubo Capilar Fig. 18 - Cartao de Leitura 

3.4 C O N T A G E M G L O B A L DE HEMAC1AS 

3.5 PREPARO DA SOLUCAO D I L U I D O R A (GOWER) 

Citrato de Sodio • •3,8g 

2,0 ml Formol a 40% 

Agua destilada 100ml 

Filtrar anteriormente ao uso. Os leucocitos permanecem na preparacao podendo ser 

contados como hemacias. Sendo relativamente poucos, nao altera de modo evidente o 

numero de hemacias. 
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3.6 CONTAGEM G L O B A L DE LEUCOCITOS: 

Utiliza-se o metodo da diluicao, com pipeta semi-automatica; 

Pipeta-se 0.4 ml da solucao de Thoma (Figural9), e mistura-se 20|Jl 

da amostra sangiiiena e homogeneiza-se; 

^ Enche-se a camara de neubaer com uma pipeta semi-automatica de 

20 |Jl e deixa em repouso por 3 minutos; 

^ ' Conta-se os leucocitos dos quatro quadrantes da extremidades 

atraves do microscopio optico na objetiva de lOx; 

Somam-se os valores obtidos e multiplica-se o resultado por 50, 

dando resultado em numero de celulas por mm de sangue. 

Fig. 19 - Medida de 0.4 ml de solucao de Thoma 

3.7 PREPARO DA SOLUCAO D I L U I D O R A (THOMA) 

Acido acetico glacial 3,8g 

Azul de metileno a 1% 2.0 ml 

Agua destilada. 100 ml 

A solucao de Thoma causa hemolise e cora o nucleo dos leucocitos pelo azul de metileno. 
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3.8 CONTAGEM G L O B A L DE PLAQUETAS 

E efetuada pela solucao de RESS-ECKER; 

^ Homogeneiza-se a amostra sangiiiena e aspira ate a marca 0.5 da 

pipeta de Thoma para globulos vermelhos, completa-se ate a marca 101 

utilizando a solucao diluidora de plaquetas (Ress-Ecker). Agita-se por 3 

minutos e em seguida despreza-se as primeiras gotas e enche-se a 

camara de Neubaer nos dois reticulos; 

^ A camara preenchida e sobreposta com uma placa de Petri que 

devera conter um chumaco de algodao embebido com agua (Fig. 20), 

em prol da manutencao da umidade e nao secar o conteudo posto na 

camara; 

Aguardar 15 minutos para a sedimentacao das plaquetas e contar da 

mesma forma das hemacias; 

Multiplica-se o resultado por mil e se expressa-o por m m
3

 de sangue. 

Fig. 20 - Camara de Neubauer . placa de Petri e o chumaco de algodao embebido com agua 

3.9 PREPARO DA SOLUCAO DE REES-ECKER: PLAQUETAS 

Citrato de Sodio 3,8g 

Formol a 40% 20 ml 

Azul de cresil brilhante 0,05g 

Agua destilada. 100ml 
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Adicionar o citrato a 75 ml de agua destilada. Dissolver o azul de cresil em um 

graal, juntando gradativamente 15 ml de agua destilada. Filtrar e acrescentar a solucao de 

citrato . adicionar formol e completar o volume para 100ml de agua destilada. Repousar a 

temperatura ambiente, agitando. Filtrar e centrifugar a 2.500 rotacoes por minutos, por 

trinta minutos. Estocar o sobrenadante no refrigerador. Filtrar sempre que for usar (Garcia-

Navarro, 2005). 

4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E X A M E S B I O Q U I M I C O S 

As analises bioquimicas sao de total importancia na clinica medica veterinaria, 

pois consistem em resultados que espelham num determinado momento, as diversas 

funcoes do organismo, e em especial as funcoes renal e hepatica. 

No entanto, os exames bioquimicos sao executados em aparelhos semi-

automaticos e automaticos, e se tiverem bem calibrados a possibilidade de erro e 

insignificante, porem o sangue devera ser inicialmente, bem centrifugado, sem hemolise ou 

lipemia, descartando-se vestigios de coagulo, fibrinogenio ou qualquer outro solido 

sanguieneo. A vigilancia e atencao na coleta e no acondicionamento do soro ou plasma, 

sao evidencias que dificilmente mascarao o verdadeiro resultado. 

As amostras de soro ou plasma sofrem influencia do tempo, portanto deve-se ter 

o maximo de cuidado com o tempo de armazenamento. Existem varios exemplos de que a 

reciproca e verdadeira, como a dosagem de glicose que diminui com o tempo devido a 

glicolise; a bilirrubina que tambem fica alterada devido o tempo e o contato com a luz, 

convertendo-se de direta para indireta; nota-se ainda que nas dosagens de transaminases e 

fosfatase alcalina tendem a darem um resultado aumentado. 

O soro sangiiieno e a maneira mais segura de encaminhar uma amostra para 

analise bioquimica, pois a maioria das determinacoes e feita atraves do soro, mas pode-se 

usar tambem o plasma dependendo da amostra conservada e da quantidade de dias uteis. 
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5. U R I N A L I S E 

O exame de urina e um procedimento laboratorial relativamente simples, rapido 

e barato. Com pouco investimento em equipamento e reagentes laboratoriais, o tecnico 

veterinario pode realizar uma urinalise completa que proporciona uma riqueza de 

informacoes sobre o trato urinario e outros sistemas corporais. 

A miccao espontanea e a melhor forma de obter a coleta de urina, no entanto 

deve-se coletar a urina em um recipiente limpo e seco, desprezando-se os primeiros jatos 

de urina e se possivel deve-se lavar a vulva ou o prepucio para reduzir a contaminacao da 

amostra antes da coleta. E quando nao for possivel a miccao espontanea pode-se recorrer 

ao cateterismo, pressao vesical ou cistocentese. 

A urinalise compoe-se de tres importantes etapas: o exame fisico, exame 

quimico, exame do sedimento. Os dois primeiros sao de execucao simples, j a o ultimo e 

um pouco mais complexo, porem exige experiencia do Medico Veterinario Patologista 

Clinico para bem faze-lo. 

Entretanto, o emprego de tecnicas sensiveis e especificas e fator preponderante 

para o bom desenvolvimento da analise. Com a introducao de tiras reativas, as provas 

quimicas, anteriormente complexas e demoradas, foram substituidas e a analise foi 

simplificada. 

Deve-se obedecer aos seguintes procedimentos para obtencao e observacao das 

etapas do exame da urina: 

Identificar a amostra e o tubo; 

Colocar 10 ml de urina em um tubo de Becker; 

Imergir azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fita teste e observar imediatamente os resultados; 

Centrifugar entre 2000 e 3000 r. p. m.durante 10 minutos; 

^ Ressuspender o sedimento em aproximadamente 0,5 ml da propria 

urina ou soro fisiologico; 

Colocar uma gota do sedimento no centro da lamina; 

^ Cobrir com laminula de 22x22mm, inclinando-a gentilmente, de 

modo a evitar a formacao de bolhas de ar; 

Observar no microscopio inicialmente a objetiva de lOx; 

r

^ Correr toda lamina, observando a presen^a de elementos diferentes 

(cilindros, filamentos, grumos de piocitos, agregados celulares, etc ) ; 
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Em seguida focalizar com aumento de 40x para se obter a media dos 

elementos presentes (piocitos, hemacias, cilindros, cristais, celulas 

epteliais, etc). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. E X A M E D E S U C O D E R U M E N 

A analise do suco de rumem tern grande importancia significativa para avaliar o 

trato digestivo dos ruminantes. A coleta do suco ruminal podera ser feita atraves de uma 

sonda esofagica, ruminocentese (em pequenas quantidades) ou ruminotomia. O material 

devera ser avaliado imediatamente devido a fermentacao das bacterias ambientais, se nao 

for possivel deve-se acondicionar o suco de rumem em uma garrafa termica previamente 

aquecida, bem vedada para preservar a anaerobiose e a temperatUra do rumem. O exame do 

suco de rumem fica comprometido se nao for executado logo, devido a inativacao de 

microorganismos. As amostras mantidas em temperatura ambiente podem ser analisadas 

(fisico/quimicamente) ate 9 horas apos a coleta, quando refrigeradas, ate 24 horas. O 

exame microscopio (avaliacao dos infusorios) do fluido ruminal e feito pela contagem dos 

protozoarios, flora microbiana e leveduras. No exame fisico, os parametros observados 

sao: a cor, odor, pH, consistencia, sedimentacao e flutuacao (pelo tempo da atividade do 

sedimento TAS). O exame quimico e realizado atraves do Potencial Redox (prova de azul 

de metileno), determinacao do teor de cloretos, reducao de nitrito, fermentacao da glicose, 

digestao de celulose, acido graxo volatil e acido latico. 

7. E X A M E S P A R A S I T O L O G I E S 

E um exame que revela o perfil parasitologico do animal e do ambiente em que 

ele vive. Diagnostifica-se atraves deste exame, tanto parasitas externos (ectoparacitas), 

quanto os internos (endoparasitas) este ultimo, pode-se estimar ate o numero de parasitas. 

De acordo com o resultado do exame, seja ele qualitativo, quantitativo ou ambos, o exame 

parasitologico e uma ferramenta valiosa auxiliando o medico-veterinario a decidir as 
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melhores alternatives, quanto as medidas de tratamento ao animal domestico ou ate mesmo 

um rebanho, como tambem medidas de controle no ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.1 E X A M E D O R A S P A D O C U T A N E O 

Pratico, rapido e acessivel, sao adjetivos que espelham o exame do raspado 

cutaneo, o qual consiste na raspagem de pele das areas afetadas e nao afetadas, raspando-se 

ate vierem vestigios de sangue. Deve-se enfatizar que um bom raspado e aquele cuja 

amostra, apresente tres elementos indispensaveis: pelo, pele e sangue. A tecnica e muito 

simples, ou seja, coloca-se o material coletado, numa lamina devidamente seca e limpa, 

adicionando-se uma a tres gotas de hidroxido de potassio a 10%, esmaga-se o material em 

pequenos fragmentos com o auxilio de um bastao, cobre-se entao com uma lam inula e em 

seguida leva-se ao microscopio, onde sera observado primeiramente na objetiva de lOx e 

em seguida para objetiva de 40x. Para uma boa investigacao deve-se percorrer a lamina 

inteira com movimentos uniformes de vai-e-vem. 

7.2 E X A M E D E F E Z E S 

Existem diversas tecnicas para executar o exame parasitologico de fezes. O 

LCPV utiliza-se das tecnicas de Withlock e Gordon ou de Macmaster para amostras de 

grandes animais, processando-se da seguinte forma: coloca-se 2 ou 4 gramas de fezes em 

recipiente previamente limpo e seco, adicionando-se 58ml ou 56ml respectivamente de 

solucao hipersaturada de cloreto de sodio. macerando-se ate obter um conteudo 

homogeinizado, depois com o auxilio do tamis e gaze dupla, filtra-se todo o conteudo e ao 

obte-lo, preenche-se a camara de MacMaster com um conta gotas e finalmente faz-se a 

analise quantitativa e qualitativa dos ovos ou oocistos por gramas de fezes. A tecnica 

utilizada para pequenos animais, e o metodo de Will is-Mollay (Metodo 

coproparasitologico) , que consiste na diluicao de 2 e 5 gramas de fezes em 56 ml de 

solucao hipersaturada de cloreto de sodio (NaCl), homogeinizando-se com um bastao, 

passando-se depois o conteudo amostral em dupla camada de gazes, em seguida num tubo 
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pequeno de vidro, logo coloca-se uma lamina de vidro que devera estar seca e limpa, sobre 

a boca do vidro , aguardando cerca de 10 a 20 minutos. Depois com muita agilidade e 

experiencia levanta-se a lamina de vidro, invertendo-se a sua posicao evitando-se a queda 

dos ovos dos helmintos e oocistos de protozoarios intestinais. E em seguida examina-se ao 

microscopio optico na objetiva de 1 Ox ou de 40x. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8. E X A M E C I T O L O G I C O 

Os exames citologicos podem ser coletados por meio de aplicacao de swabs, 

raspados e/ ou aspiracao da lesao. As tecnicas usadas para coletar amostras citologicas e 

preparar laminas variam, dependendo de localizacao anatomica, caracteristicas do tecido 

que esta sendo amostrado e caracteristicas do paciente. 

O ideal e preparar varias amostras e deixar algumas nao coradas, de forma que os 

esfregacos fiquem disponiveis para corantes especiais, se necessario. 

O LPCV, comumente, executa o exame citologico por meio de swabs, sendo que 

a maior casuistica nos animais examinados, e diagnostico positivo do Tumor Venereo 

Transmissivel ( TVT) . 
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9 C O N C L U S A O 

As atividades desenvolvidas no ESO I I I , foram significatimente valiosas, pois 

permitiram conciliar pratica da rotina do LPCV, com a teoria adquirida durante a vida 

academica da area de patologia clinica, contribuindo assim, para o aprendizado esperado 

como tambem a demonstracao do cotidiano deste profissional patologista clinico 

veterinario, oferecendo mais uma opcao de escolha a carreira profissional a seguir, diante 

de tantas que a Medicina Veterinaria oferece. 

Conclui-se tambem, que o estagio supervisionado I I I , foi de grande valia 

revelando-nos a importancia deste profissional a Medicina Veterinaria, marcando como 

principal funcao, auxilio aos colegas, na clinica medica veterinaria, que necessitam de 

resultados que consigam comprovar diagnostico e descartar suspeitas, em prol de uma 

decisao assegurada para uma terapeutica correta. 

Com isto, o patologista clinico veterinario torna-se imprescindivel aos Clinicos 

Veterinarios e indiretamente a vida e bem estar dos principais personagens de nossa 

atuacao, os animais. 



10. R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

COLES, E. H .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Patologia Clinica Veterinaria. 3 ed. Sao Paulo: Manole, 1984. 566p. 

GARC1A-NAVARRO, C. E. K . Manual de Hematologia Veterinaria. 2 ed. Sao Paulo: 

Varela, 2005. 206p. 

I IENDRIX, C. M . Procedimentos Laboratoriais para tecnicos Veterindrios. 4. ed. Sao 

Paulo: Roca, 2006. 556p. 



A N E X O S 



UNIVERSE) ADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE SATJDE E TECNOLOG3A RURAL 

COORDENA£AO D EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MEDICINA VETERINARIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAMPDSPEPATQS-FB 

FICHA DEAVALIACAO DE ESTAGIO 

SUPERVISIONADO 

Nomedo(a)Ahmo(a) 

Local do Estagio: 

L?C\IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VFCCSL 

CargaHoraria 

Area do Estagio: Penodo: 

CM izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA limn Note 

GRUPO t ASFECTOS PROFISSIONAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— 

1. Quattdade dotraoalho-
V 

2. Caparidade de sugerir e mora: I n 
3. Conhecimentos 

4. Volume e padrao das atividades 

5. Caparidade de impiirir, aprender 

6- Caparidade de tamar iniciativas 

SUB-TOTAL I (soma/6) 
V 

GRUPO IL ASPECT OS HOMANOS 1 

7. Acriduidade e Pontualidade 

8. Caparidade de seguir noimas e regulameotos miemos 1t>t0 

9. Relarionamento com coiegas e ambientes it>(0 
10. Capacidadc de cooperar (disporubilidade) %o 
11 Respaasabilidade 

SUB-TOTAL I I (soma/5) <&«! 
MEDIA FINAL (sob-total I+sub-total IT2) 

UMTTESPAKA CONCETTUACAO CONCHTUACaO: (MEDIA FINAL) 

Ate 2,0 -Muito fraco 

2,la4,0-Fraco 

4,1-6,0-Regular 

6,1-8,0-Bom 

8.1-10.0 -Excelente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OBSERVAQOES: 

Preeachimento manuscrito DO verso ^ f c .11  i iD t > o f 
OBSERVAQOES: 

Preeachimento manuscrito DO verso 
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Fig . 21 - A residente Soraia Vital do L P C V / H V / U F C G - Patos/PB 

(a direita) e os estagiarios: Cesar (margem superior) e Elaine (a 

esquerda). 

F ig . 22 - O medico veterinario e M S c . Erotides Martins 

do L P C V / H V / U F C G - Patos/PB (a esquerda) e os 

estagiarios: Cesar (atras) e Elaine (a direita). 



TABELA 2: Amostragem das dosagens bioquimicas e seu respective tempo c temperatura maxima de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tolerancia para acondicionamento das amostras 

DOSAGEM AMOSTRA TEMPO/TEMPERATURA OBSERVACAO 

ALBUMINA Soro 3 dias (2-8°C ) ou 7 dias (-10°C) Nao usar plasma 

ALT Soro ou plasma 4 dias (2-8"C ) ou 14 dias (-10°C) Usar apenas EDTA 

AMILASE Soro Nao usar EDTA, 

apenas heparina 

AST Soro ou plasma 4 dias (2-8°C ) ou 14 dias (-10°C) Usar apenas EDTA 

BILIRRUBINAS Soro ou plasma 4 dias (2-8°C ) ou 90 dias (-I0°C) Proteger da luz 

CALCIO Soro ou plasma, 14 dias (2-8°C ) ou 30 dias (-10°C) Usar apenas heparina 

urina 

CLORETOS Soro ou plasma 3 dias (2-8°C) Usar apenas heparina 

COLESTEROL Soro 3 dias (2-8°C) 

CREATININA Soro ou plasma. 7 dias (2-8°C) Usar qualquer 

urina anticoagulante 

FA Soro ou plasma 7 dias (2-8°C) Usar apenas heparina 

FOSFORO Soro ou plasma. 2 dias (15-25°C) ou 7 dias (2-8°C) Usar apenas heparina 

urina 

FERRO Soro 7 dias (2-8°C) 

GGT Soro ou plasma 7 dias (2-8°C) Usar apenas EDTA 

GLICOSE Soro ou plasma, 3 dias (2-8°C) Separar das hemacias 

LCR, liquidos imcdiatamente 

cavitarios 

HEMOGLOBINA Sangue 12 h Sangue com 

anticoagulante 

MAGNESIO Soro ou plasma 5 dias (15-25°C) ou 14 dias (2- Usar apenas heparina 

8°C) 

PROT. TOTAIS Soro. liquidos 3 dias (2-8°C ) ou 7 dias (-10°C) 

cavitarios 

UREIA Soro ou plasma, 12 horas (15-25°C) ou 8 dias (2- Usar qualquer 

urina 8°C) anticoagulante 



UNfVERSIDADE FEDERAL DE CAM PiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL 

CAM PUS - PATOS - P8 
HOSPITAL VETERINARIO 

PEDIOO DE EXAME N. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SETOR 

ANIM AL 

RACA:_ 

RGHV 

ESPE-CiE: 

SEXO( >M  (  )F-IDADE_ 

MATERIAL: 

PROPRIETARY):, 

ENDERECO: 

H I ST6 RI CO: 

EXAM E S OLI C I TAD O 



CAM PUS - PATOS - PB 
HOSPITAL VETERINARIO 
DEPARTAMENTO DE CLiNICAS VETERINARIAS 
LABORAT6RIO DE PATOLOGIA CLJNICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H E M O G R A M A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOME 

ESPECI E: CANINA RACA 

PROPRI ETARI O: 

REQUI SI TANTE: 

RG: 

SEXO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIDADE 

ERITROGRAM A 

HEM ACI AS ( mm3) : (5 .5 - 8 .5 x 10"  mm 3)  

HEM OGLOBI NA (g/ dl): ( 1 2 .0 - 18g/ dl)  

HEM AT6 CR. •  O ( % ) : (37 - 5 5 %) 

VCM  <fl): ( 6 0 - 7 7 fl)  

H CM  (DO): ( 1 9 - 2 3 pg)  

CH CM  ( % ) : (32 - 3 6 %) 

LEUCOGRAM A 

CONTAGEM  GLOBAL ( mm3) : (6.000 -1 7 .0 0 0 mm3)  

NEUTROFI LOS: M IELCJCITO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ ( 0 % /  Orrtm3)  

M ETAM I ELGCI TO; / ( 0 % /  0 mm 3)  

BASTONETES: / ( 0 - 3 % / 0 - 5 4 0 m m 3 )  

SEGM ENTADOS: / (60 - 7 7 % /  3000 -1 1 5 0 0 mm 3)  

EOSI NOFI LOS: /  (2  - 1 0 % / 100 -1 2 5 0 mm 3)  

BAS6FILOS /  (0 - 1%)  

M ON6CITOS: /  ( 3 - 1 0 %/ 1 5 0 - 1 3 5 0 mm3)  

LI NF6 CI TO: /  (12 - 3 0 % / 1000 - 4800 mm 3)  

PLAQUETOGRAM A (mm* ): (200.000 - 900.000 mm* )  

OBSERVACAO: 

PATOS-PB, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  



UNIVERSfDADE FEDERAL DE CAM PINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL 
CAM PUS - PATOS - PB 
HOSPITAL VETERINARIO 
DEPARTAM ENTO DE CLiNICAS VETERINARIAS 
LABORATbRIO DE PATOLOGIA CLiNICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H E M O G R A M A 

" ,OME: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f 

^SPECIE: BOV1NA RACA: 

^ROPRIETARIO: 

REQUISITANTE: 

RG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SEXO. I D A D E . 

-RITROGRAMA 

HEMACIAS (mm
3

):. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f 

H E M O G L O B I N A (g/ dl): 

4 EMAT6 CRITO ( % ) : _ 

J C MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (fl): 

^CM  (pq) : 

iHCM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (%Y 

EUCOGRAM A 

"6. i?Q . ta*ft 

f 
>ONTAGEM  GLOBAL ( mm 3 ) :, 

feUTROFILOS: M IELOCITO: 

f 
f 

SEGMENTADOS: 

^OSINGftlOS: /  

METAMIELOCITO: 

BASTONETES: 

AS6 FILOS: _ 

40NCeiTOS._ 

INF6CITO: 

LAQUETOGRAM A ( mm 3 ) :. 

iBSERVAQAO:. 

(5.0 -1 0 ,0 x 10*  mm 3)  

(8 0 - 15.0g/ o1)  

_( 2 4 - 4 6 %) 

_ ( 4 0 - 6 0 ft)  

_ ( 1 4 ,4  -1 8 . 6 pg)  

_ (30 - 3 6 %) 

( 4 .0 0 0 -1 2 .0 0 0 mm 3)  

. ( 0 %/ Omm 3)  

_ ( 0 % /  0 mm 3)  

_ ( 0 - 2 % / 0 - 1 2 0 mm 3)  

( 1 5 -4 5 %/ 6 0 0 - 4000 mm 3)  

( 2 - 2 0 %/ 0 - 2 . 4 0 0 mm 3)  

(0 - 2 % /  0  - 200 mm 3)  

. ( 2  - 7 % /  25 - 840 mm 3)  

_ (45 - 7 5 % /  2500 - 7500 mm 3)  

_ (160.000 - 600.000 mm* )  

PATOS-PB, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  



UNIVERS1DADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL DE CAM PI NA GRANDE 

CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL 

CAM PU S - PATOS - PB - HOSPITAL VETERI NARI O 

EXAME DE URINA N°  

.OME: 

/ACA 

'EQUtSITANTE: 

ROPRIETARIO I 

jNDERECO: 

SEXO ESPECI E 

(DADE: FI CHA N°  

REQUI SI CAO N C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

>OLUM E: 

' OR: 

E A Q A O : 

ENSI DADE: 

£ PECTO: 

• EPOSJTO-

' ONSISTENCIA: 

»DOR: 

CARACTERES FfSICOS 

ANALISE QUANT1TATIVA ANALISE QUANTITATIVA 

LBU M I NA 

( CETONA 

. UCOSE 

I GM ENTOS BI LI ARES 

ROBI U NA 

ROBI LI GENI O 

AI S BI LI ARES 

>IDICANA 

XAM E DO SEDI M ENTO: 

ATOS-PB. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAM PINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL 

CAM PUS - PATOS - PB 
HOSPfTAL VETERINARIO 
DEPARTAM ENTO DE CLiNICAS VETERINARIAS 
LABORATdRlO DE PATOLOGIA CLiNICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EXAME DO LIQU1DO RUMENAL 

'OME: RG: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f 
SPECIE RAQA: SEXO: IDADE 

ROPRiETARIO. 
/  , . — . . 1  , 

iEQUISITANTE: 
>' i . . i . I . . , i 

WAUAQAO FlSICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

; O R 

iONSISTENClA: 

J 

1DOR: 

j 

>AS: 

t 

WAUAQAO QUfWtCA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m 

POTENCIAL REDOX: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J 

wONCENTRACAO DE CLORETOS: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J 

AVALIACAO M ICROSC6PtCA 

PATOS-PB. 


